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Os pafses em desenvolvimento, como se sabe, sao vi- 
timas de uma sdrie de situa9Ses paradoxais. Neste momen- 
to, interessa-nos abordar uma contradi9ao, facilmente iden- 
tificada, na analise do processo de desenvolvimento tecno- 
logico. 

Nos liitimos anos, sem nenhuma duvida, houve uma 
clara tomada de consciencia da importancia da tecnologja 
no processo de desenvolvimento economico e social dos 
pafses do terceiro mundo. Os polfticos, aqueles que tomam 
as decisOes fundamentals com rel39^0 is diretrizes basicas 
que orientam o processo economico e social dos pafses, fi- 
nalmente compreenderam que os governos tern de dedicar 
uma aten9io prioritiria a Ciencia e a Tecnologia, visto que 
estas se constituem em instrumentos decisivos no desenvol- 
vimento economico dos parses. Entretanto, desenvolvimen- 
to e atualiza9ao tecnologica, dependem de pesquisae,esta, 
consome recursos cujo retomo se distribui em distintos pra- 
zos, por^m, geralmente, exigindo um perfodo relativamente 
longo para amadurecimento das inversoes realizadas. 

Af nos encontramos com um paradoxo: "Nossos paf- 
ses para safrem do subdesenvolvimento necessitam de pes- 
quisa; para ter resultados adequados de pesquisa necessitam 
recursos; para ter recursos na dimensao adequada necessi- 
tam ter safdo do subdesenvolvimento" 

For sorte, cremos que a situa9ao nao 6 tio dramatica 
como pode parecer a primeira vista e, nos liitimos anos, te- 
mos tido evidencia n5o s6 que existem safdas, como tam- 
bdm, que a sok^io 6 relativamente acessfvel e os resultados 
podem superar a expectativa. 

Existem inclusive alguns instrumentos, baratos, que 
podem dar bons dividendos e que nio estio sendo aprovei- 
tados em toda sua potencialidade. E o caso da coopera9io 
recfproca entre as institui90es de pesquisa de distintos paf- 
ses. Queremos narrar, ainda que superfrcialmente, uma ex- 
periencia exitosa relacionada com a pesquisa agrfcola nos 
pafses do chamado cone sul da America do Sul (Argentina, 
Bolfvia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai). Antes pordm, 
para que se possa entender, na dimensio adequada, a im- 
portancia da experiencia referida, 6 conveniente repassar 
alguns aspectos relacionados com a pesquisa agropecudria. 

Os Parses em Desenvolvimento e o Investimento 
em Pesquisa Agropecudria 

Modificado o conceito de que pesquisa agropecudria 
nao 6 um fator importante no desenvolvimento economico 
e social, surgju a barreira da escassez dos recursos (inerente 
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ao prdprio subdesenvolvimento) e das diividas quanto ao 
nfvel de prioridade da pesquisa agrfcola na assigna9ao de 
recursos financeiros, reconhecidamente reduzidos. 

Apenas hd poucos anos, nota-se um incremento con- 
sideravel das inversQes no desenvolvimento agrfcola e, em 
particular, na pesquisa agropecudria. Um estudo realizado 
pelo ISNAR* indica que em um grupo de 51 pafses em 
desenvolvimento, os recursos aplicados na pesquisa agrfco- 
la nacional subiram de 0,3 por cento do Produto Interne 
Bruto Agrfcola (PIB Agrfcola) em 1975 a 0,56 por cento 
em 1980. Isto representa, para um grande mimero de pafses 
de menor desenvolvimento relativo, uma taxa de cresci- 
mento anual que excede aos 10 por cento, para custeio e 
mimero de pesquisadores que trabalham na pesquisa agrf- 
cola (Oram & Bindlish, 1981). 

Aqui no Brasil, estudo recente realizado pela 
EMBRAPA indica que a pesquisa agropecudria brasileira, co- 
mo um todo, recebe investimentos da ordem de 1 por 
cento do PIB agrfcola do pafs (Da Cruz, Rodrigues e outros, 
1982). Sabe-se que o Brasil se encontra em uma faixa inter- 
medidria dentro do cendrio intemacional, onde a propor9do 
do PIB agrfcola destinado d pesquisa agrfcola publica varia 
desde 1,48 por cento para pafses com renda per capita aci- 
ma de 1.750 ddlares anuais, atd 0,62 por cento para pafses 
com renda per capita em tomo de 100 ddlares anuais 
(Evenson, 1981). 

A mudan9a de comportamento ocorrida nos liitimos 
anos se deve principalmente a tres fatores: 

a) Reconhecimento da importancia do setor agropecudrio 
no processo de desenvolvimento economico e da influen- 
cia da tecnologia no desenvolvimento do setor. 

b) Demonstra9ao da correla9do entre transforma9do tecno- 
Ibgjca e assigna9§b de recursos para a pesquisa, assim co- 
mo a conseqiiente evidencia da alta rentabilidade da in- 
versao em pesquisa agrfcola. 

c) Conscidncia da necessidade de desenvolver um esfor90 
prbprio na realiza9do de pesquisa, como condi9do essen- 
cial para que haja disponibilidade de tecnologjas realmen- 
te adequadas ds necessidades de cada pafs. 

A tomada de consciencia dos fatores antes citados se 
deve a contribui9ab, praticamente imensurdvel, dos estudos 
e obras de uma sdrie de autores, tais como: Z. Griliches, 
Vemon Ruttan, Yujiro Hayami, Robert E. Evenson, Alain 
de Janvry, R. E. Lucas, etc. Os estudos do PROTAAL - 
Proyecto Cooperative de Investigaci6n sobre Tecnologia 
Agropecuaria en America Latina del IICA, realizados por 
Martfn Pifieiro, Eduardo Trigo e outros, e mais recentemen- 
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te, os estudos que contain a ser divulgados pela 
EMBRAPA, se constituem entre outros, em contribuisSb 
tambem importante. 

No entanto, esta nova situa^o que esta sendo alcan- 
^ada com um grande esforgo para convendmento das auto- 
ridades de govemo e politicos, fadlmente se pode deterio- 
rar, se as institui95es de pesquisa nfo cumprem um desem- 
penho eficaz e nao demonstram claramente a rentabilidade 
da pesquisa que realizam. 

Aqui 6 valida a maxima: "nfo basta ser, 6 indispensa- 
vel aparentar e demonstrar que d" Nao basta aos organis- 
mos de pesquisa ter para si a conscienda plena de sua efi- 
cienda, tern de demonstrar, com dados, as provas da sua 
retribui^o a sodedade que os sustenta. Sffo necessdrios es- 
tudos que demonstrem a rentabilidade do investimento. 
Estudos como o da EMBRAPA, por exemplo, que em pu- 
blica9ab recente evidenda que a Empresa participou com 
cerca da ddcima parte do crescimento real de 10,8 por cen- 
to do PIB agncolaem 1981. Este mesmo estudo, determina 
que a taxa intema de retomo dos investimentos em pesqui- 
sa na EMBRAPA, alcan90u a 42,8 por cento (Da Cruz, 
Rodrigues e outros, 1982). Conforme assinala Ruttan: 
"Sem o conhecimento do impacto e da incidencia da pes- 
quisa o Diretor de um sistema nacional de pesquisa se en- 
contra numa posi9ao muito ddbil para participar no dialogo 
sobre as politicas e o planejamento da pesquisa dentro do 
govemo ou com o sistema politico" (Ruttan, 1981). 

A rentabilidade social da pesquisa estd determinada 
pela rela9ao entre o que ela custa a sodedade e o valor do 
produto por ela gerado no contexto dos benefidos da 
mesma sodedade. Conseqiientemente, qualquer altemativa 
que representa uma possibilidade de incrementar os bene- 
fidos com custos relativamente reduzidos, 6 uma contri- 
bui9ab d melhoria da eficiencia do desempenho institucio- 
nal na pesquisa. Esta, cremos, 6 a possibilidade oferecida 
pela transferencia tecnoldgjca, entendida esta como o apro- 
veitamento dos conhecimentos, experiencias, materiais e 
tecnologias gerados em outros paises e regiOes. 

Transferencia Tecnoldgica 

E incontestavel a contribui9So que pode dar o apro- 
veitamento dos conhecimentos gerados em outros paises ou 
regiQes, ao esfor90 de atualiza9fo tecnoldgica que necessi- 
tam realizar os paises em desenvolvimento. De nenhuma 
maneira a tomada de conscienda, antes referida, da necessi- 
dade de desenvolver um esfor90 prdprio na realiza9a:o da 
pesquisa necessdria, pode significar o desprezo pelos conhe- 
dmentos alheios e das possibilidades oferecidas atravds da 
transferencia tecnoldgica, tanto a nivel institucional como, 
prindpalmente, em termos de paises e regides. 

Esta 6 a razao principal pela qual as institui9des de 
pesquisa agropecudria dos paises em desenvolvimento, terao 
de dar uma aten9Sd muito especial i pesquisa chamada 
adaptativa, que esta orientada para identificar, modificar 
e ajustar tecnologias ja usadas em outros lugares, as condi- 
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9des especificas de determinados ambientes. Para isto d 
fundamental contar com os meios indispensdveis para reali- 
zar as adapta90es e dispor de mecanismos dinamicos para a 
identifica9ad, capta9a:o e transferencia dos conhecimentos 
necessirios. Neste caso estjfo incluidas as possibilidades de 
aproveitamento da tecnologia dos paises desenvolvidos, os 
conhecimentos e coopera9ao dos Centros Intemacionais de 
pesquisa agricola e aquilo que se pode obter atrav^s dos 
programas de intercambio tecnoldgico com outros paises 
em desenvolvimento. 

Naturalmente, este uso das possibilidades da transfe- 
rencia tecnologica nao pode ser levado ao exagero que se 
cometeu em alguns paises em desenvolvimento que, por 
confiar excessivamente nas possibilidades da transferencia 
tecnoldgica direta, se descuidaram com o seu prdprio 
sistema de pesquisa agropecudria e estao pagando um pre90 
bastante alto pela abordagem desequilibrada. 

A teoria da modemiza9a:o tecnoldgica induzida, 
desenvolvida por Ruttan e Hayami, indica claramente que o 
desenvolvimento tecnoldgico nos paises desenvolvidos 
tivera motiva9<5es que nao estao presentes na maioria dos 
paises em desenvolvimento e que a andlise adequada do 
comportamento das re^Oes de pre9os entre fatores/fatores 
e entre fatores/produtos, 6 fator decisive na determina9ad 
das diretrizes basicas na busca da tecnologia adequada 
(Ruttan, 1981). 

Tambdm De Janvry e Runsten destacam que a provi- 
sSo de novas tecnologias desata por sua vez, seqiiencias 
tecnoldgicas dinamicas. A difiisSo da tecnologia e retribui- 
930 que proporciona para grupos sociais especificos estd 
condicionada nSo somente pelos pre90s do produto e fator, 
mas, tambdm, pelo contexto economico e social dentro do 
qual penetra. Por exemplo, os estudos do impacto da 
Revolu9fo Verde, demonstraram amplamente que o mesmo 
pacote tecnologjco pode ter conseqiiencias economicas e 
sociais evidentemente diferentes de acordo com a natureza 
deste contexto. A difusSo da tecnologia em si mesma, 
modifica as caracteristicas estruturais da fom^fo social 
que implica transforma9£o de leis de movimento e surgj- 
mento eventual de novas contradi90es. Atravds desta 
seqiiencia, a dinamica da mudan9a tecnologica se ativa 
continuamente (De Janvry & Runsten, 1982). 

As resides referidas devem ser tomadas como um 
alerta para a necessidade do esfor9o de adapta9ffo e nlo 
como um argumento para a rejei9a:o dos conhecimentos 
foraneos. Inclusive se confirma a pertinencia da iddia da 
tecnologia perversa por^m inevitavel proposta por Sdbato. 
A iddia de Sabato, citadapor Pifleiro, se baseia no seguinte: 
historicamente, os processes de ado9ao tecnoldgica na 
America Latina estiveram associdos is politicas de pre90s e 
crediticias que, atravds de subsidies ao capital, tenderam a 
deformar os pre90s relatives dos fatores, aproximando-os ao 
dos paises desenvolvidos, onde a tecnologia foi criada. Isto 
6, o aumento da produ9ao exige nova tecnologia, pordm 
com base na tecnologia disponivel 6 necessario alterar os 
pre90s relatives dos fatores o que, por sua vez, leva a uma 
excessiva utiliza9§:o de capital e ao desemprego estrutural 
(Pifleiro, 1982). 
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Coopera^Ho Recfproca 

Acreditamos que existe um mecanismo de Transfe- 
rencia Tecnol6gica, ainda nSo usado em toda a sua poten- 
cialidade pelos pafses, que representa uma forma de apoio 
simultSneo e convergente aos pafses para; 

— Consolidar e fortalecer sua pesquisa criativa. 
— Cooperar na transferencia de tecnologia e conhecimentos 

de outros pafses e centres intemacionais de pesquisa, 
— Apoiar e intensificar os esfor90s de pesquisa adaptativa. 
— Intensificar o intercambio de conhecimentos, experien- 

cias e materiais entre pafses com condi90es menos hete- 
rogeneas. 

Referimo-nos i cooperagSo rectproca, isto 6, ao esfor- 
90 de intercambio de conhecimentos e de experidncias, ao 
apoio recfproco, ao trabalho cooperative e a90es conjuntas 
que podem realizar as institui95es de pesquisa agrfcola dos 
pafses em desenvolvimento de uma mesma regiao. 

Trata-se da chamada Transferencia Tecnoldgica Hori- 
zontal que segundo Del Aguila, Diretor Nacional do Institu- 
te Nacional de Tecnologfa Agropecuaria da Argentina, se 
refere £ transferencia de tecnologia entre institui9des de 
pesquisas nacionais. Segundo ele, esta transferencia, espe- 
cialmente quando se produz entre institui90es de pesquisa 
pertencentes a pafses com tradi9des e rafzes semelhantes, 
tern muitas possibilidades de exito. Mesmo quando o 
nfvel das institui90es participantes 6 bastante variado, as 
possibilidades de maior entendimento - idioma semelhan- 
te ou igual, apoio direto, limita9des comuns tanto t^cnicas 
como outras, interesse e conhecimento recfproco, etc -, 
tendem a diminuir a brecha tecnolbgjca e as possibilidades 
de transferencia e compreensfo recfproca se tomam mais 
vi^veis (Del Aguiia, 1983). 

NIo temos diivida de que a coopera9ao recfproca en- 
tre os prbprios pafses em desenvolvimento tern um poten- 
cial de contribui9ao ao aumento da eficiencia e eficdcia da 
pesquisa que nfo estd sendo utilizado plenamente por nos- 
sos pafses. Nao conhecemos o que se passa em outros seto- 
res da Ciencia e da Tecnologia,por^m,com rela95o d Pesqui- 
sa Agropecudria, nos liltimos 4 anos, acompanhamos muito 
de perto uma experiencia que, sem diivida, pode ser usada 
como evidencia das possibilidades a que estamos nos refe- 
rindo. 

UMA EXPERlfiNCIA EXITOSA EM PROCESSO DE 
CONSOLIDAR AO: PROGRAM A COOPER ATI VO DE 

PESQUISA AGRfCOLA DO CONE SUL 

0 Programa IICA-Cone Sul/BID 6 um esfor90 de co- 
opera9a:o e intercambio que realizam as institui9(5es de pes- 
quisa agrfcola da Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai. O Programa 6 financiado com uma doa9a'o do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 6 ad- 
ministrado pelo Institute Interamericano de Coope^So 
para a Agricultura (IICA), 

Estamos convencidos de que o tipo de 3930 que se 
esta realizando, 6 um complemento indispensavel dos pro- 
gramas de pesquisa que desenvolvem os pafses e das ativi- 

dades que levam a cabo os Centros Intemacionais de pes- 
quisa agrfcola que atuam na regjJTo. Realmente, as ativi- 
dades realizadas permitiram, a todos aqueles que as acom- 
panham de perto, como 6 0 caso de diretores de pesquisa, 
pesquisadores nacionais e dos centros intemacionais, t6c- 
nicos do BID e do IICA, se darem conta de que a coope- 
ra9So entre as institui90es de pesquisa dos prdprios pafses, 
oferece amplas possibilidades de utiliza9a'o de um tremen- 
do potencial de infomia93es, conhecimentos, experiencias 
e materiais que n«Io estava sendo adequadamente aprovei- 
tado pelos pafses. Atem disto, estas a90es de promo9ab da 
coope^Sb e do intercambio t€m a vantagem de que tam- 
bdm servem como apoio ^ transferencia de informa9des dos 
centros intemacionais aos organismos nacionais, uma vez 
que estes centros participam, tambem, na miitua coope- 
ra9fo que realizam os pafses. 

Trata-se de um esfor90 e realiza93o de atividades que, 
devido a suas caracterfsticas, envolvem necessariamente a 
utiliza9a:o de um mecanismo especffico e especializado na 
execu9&) das suas fu^Ces, 0 qual exige pessoal especial- 
mente dedicado As tarefas que sito diferenciadas das de pes- 
quisa propriamente dita e, especificamente,orientadaspara 
a promo9S'o do intercambio e no sentido da organiza9ab de 
esfor90s conjuntos. A utiliza9fo dos prdprios centros na- 
cionais e intemacionais de pesquisa na promo93o e coorde- 
na93o deste esfor90 cooperativo, seria desvid-los de sua fun- 
930 especffica e prioritdria, que 6 gerar os conhecimentos, 
as experidncias e os materiais que ser3o 0 objeto do inter- 
cambio e da coopera93o recfproca. 

NSo 6 exagerado afirmar que a institucionaliza93o 
de mecanismos regionais de apoio 3 coopera93o e ao inter- 
cambio entre as institui96es que tern que ver com a trans- 
forma9ao tecnoldgica, nacionais e intemacionais, 6 o tercei- 
ro ponto de apoio na sustenta93o da mudan9a tecnoldgica 
nos pafses em desenvolvimento. Tripd que deve estar for- 
mado pelas institui96es nacionais, centros intemacionais 
de pesquisa e os instrumentos ou programas regionais de 
promo93o da 3930 cooperativa e do intercambio tdcnico. 

Antecedentes 

A pesquisa agrfcola tern sido destacada, freqiiente- 
mente, durante as ultimas ddcadas, nos pafses integrantes 
do Cone Sul de America, entre as prioridades de 3980 go- 
vemamental no apoio ao desenvolvimento rural, tanto nos 
aspectos de gera93o como de difus3o das respostas tecno- 
16gicas aos principais problemas da produ93o agropecudria. 
Estes problemas, como se sabe, se encontram intimamente 
associados com as necessidades de aumento da produ93o e 
da produtividade. 

Express3o desta preocupa93o 6 a reorganiza9ao que, 
em maior ou menor grau, os pafses da regi3o fizeram nos 
seus sistemas de pesquisa e o incremento ou modemiza- 
980 dos seus servi9os de extens3o agrfcola e assistdncia 
tdcnica, procurando responder de forma mais adequada 
3 demanda de melhores sen^os. 

Esta demanda adquiriu maior relevancia, nos anos 
recentes, em rela93o a quatro produtos entre outros — 
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trigo, milho, soja e bovinos de corte — devido d importan- 
cia dos mesmos, tanto no desenvolvimento e economia 
global destes paises, como por sua participafao na alimen- 
tafdo de suas popula93es. 

Esta situa?^© estimulou os pafses do Cone Sul, a bus- 
carem realizar uma atua^o em forma conjunta e de apoio 
recfproco, com vistas ao incremento da produce agrope- 
cudria, atravds da intensifica^ao da busca e utiliza9ao dos 
conhecimentos relacionados com o process© produtivo dos 
mencionados produtos alimentfeios, devido a significa9do 
economica e social dos mesmos nos pafses da regido. Com 
esta finalidade e contando com a assistencia tdcriica do 
IICA, os paises apresentaram uma solicita9do de fmancia- 
mento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento que 
permitisse a realiza9do deste esfor90 cooperative multina- 
cional. 

Com rela9ao d administra9do do Programa, 6 conheci- 
do que o Institute Interamericano de Coopera9ao para a 
Agricultura — IICA atua, de acordo com seu Piano Geral, 
com uma abordagem e proje9do hemisfdrica destinada a 
ajudar aos pafses a estimular e promover o desenvolvimen- 
to geral e o bem estar de suas popula9C(es, destacando a 
pesquisa agropecuaria entre seus programas prioritarios de 
398:0. 

Ao mesmo tempo, 0 IICA tern procurado promover, 
para que se realize uma pesquisa agrfcola mais racional e 
eflciente, o fortalecimento das institui9c5es nacionais de 
pesquisa. Nao se trata de criar organiza93es substitutivas 
ou suplementdrias dos organismos nacionais de pesquisa 
agrfcola mas, sim, proporcionar seu apoio para refor9ar as 
prdprias atividades e programas dos pafses envolvidos. 

Todas estas a96es convergiram para a realiza9ao do 
Programa Cooperative de Pesquisa Agrfcola nos pafses do 
Cone Sul que, com um financiamento ndo reembolsavel 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e por con- 
venio com os pafses referidos, o IICA vem administrando 
pelo lapso de quatro anos. 

Estrategja Basica 

O Programa Cooperative de Pesquisa Agrfcola - Con- 
venio IICA-Cone Sul/BID (1981), surgiu com base em um 
convenio sobre coopera92:o tdcnica n^o reembolsavel firma- 
do entre os govemos da Na9ao Argentina, Republica de 
Bolivia, Republica Federativa do Brasil, Republica de Chile, 
Republica de Paraguai, Republica Oriental do Uruguai e o 
Institute Interamericano de Coopera9ao para a Agricultura 
por um lado e, por outro, o Banco Interamericano de De- 
senvolvimento. Os objetivos principais do programa sSo: 

a) Estabelecer um sistema de coope^So entre as institui- 
9oes nacionais de pesquisa agropecuaria dos pafses parti- 
cipantes, que Ihes permita o maximo aproveitamento 
dos seus conhecimentos e recursos disponfveis, assim co- 
mo a coordena9a:o de esfor90s para solu9ffo de problemas 
comuns. 

b) Fortalecer as atividades de pesquisa em trigo, milho, soja 
e bovinos de corte, que realizam as institui95es nacionais 

de pesquisa agropecudria dos pafses participantes. 
c) Promover a cria9<ro de um mecanismo efetivo de transfe- 

rencia tecnoldgica dos centres intemacionais de pesquisa 
agrfcola as institui93es de pesquisa agropecudria dos paf- 
ses participantes. 

0 Programa deve cobrir basicamente os seguintes as- 
pectos: 

a) Transferencia de tecnologia, que 6 considerada em dois 
nfveis: 

- Assistencia t^cnica recfproca entre os pafses partici- 
pantes, com vistas ao mdximo aproveitamento dos re- 
cursos disponfveis nos pafses participantes, atravds 
do assessoramento de especialistas nacionais, reuniOes 
tdcnicas periddicas, intercambio de material experi- 
mental, uso de facilidades ffsicas, troca de publica- 
9oes, difusfo de resultados e outras atividades simila- 
res. 

- Transferencia intemacional, que se realiza atravds de 
especialistas contratados para coordenar e assessorar 
as atividades do Programa em campos muito especia- 
lizados de alto nfvel cientffico, que ndo possam ser 
atendidos pelos especialistas das institui95es nacionais 
de pesquisa agropecudria dos pafses participantes, as- 
sim como para canalizar o apoio dos centros intema- 
cionais de pesquisa agrfcola as institui9Qes nacionais. 

b) Fortalecimento das institui93es nacionais de pesquisa 
agropecuaria dos pafses participantes, mediante: 

- Capacita9ao e especializa9a:o do seu pessoal tdcnico, 
atravds de reunioes, seminarios, cursos, capacita9ao 
em servi9o e, excepcionalmente, bolsas a tdcnicos dos 
pafses de menor desenvolvimento relative, para reali- 
zar estudos de p6s-gradua9Sb que, na medida dopos- 
sfvel, serao realizados nas institui90es de ensino supe- 
rior dos demais pafses participantes. 

- Apoio complementar, mediante a dota9ao de recursos 
nao disponfveis, tais como equipamentos e material 
gendtico e bibliografico para utiliza9ab na execu9ao 
de trabalhos de pesquisa em problemas comuns. 

- Cria9ao e/ou fortalecimento de atividades de inter- 
cambio de informa9S:o e documenta9ao sobre pesqui- 
sa agrfcola. 

0 Programa se realiza segundo o que estabelece o Pia- 
no Indicative que foi aprovado pelos pafses e pelo BID, 
atraves das atividades especificadas nos Pianos Anuais de 
Trabalho. Estava prevista uma du^So de tres anos, a par- 
tir da data em que o Banco aprovou o Piano Indicative e o 
Primeiro Piano Anual de Trabalho (Janeiro de 1980). Atual- 
mente se encontra no quarto ano, que se realiza com base 
na utiliza9ao de saldos disponfveis e numa contribi^ao fl- 
nanceira especial do IICA. Seu tdrmino esta previsto para 
dezembro de 1983. 

Neste momento com a participa9ao dos seis pafses, 
do IICA e do BID, se esta negociando uma nova etapa de 
consolida9ao deste esfor90 regional cooperative, que se 
espera realizar de 1984 a 1987. 

O Piano Indicative descreve as atividades que seriam 
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realizadas durante os anos de execuftTo do Programa refe- 
rindo-se, entre outros, aos aspectos que a continua^o se 
indicam, para cada um dos quatro produtos do Programa, 
ou seja, milho, trigo, soja e bovinos de corte: 

a) Disponibilidade de recursos, apoio de outras fontes e 
pianos de pesquisa agricola em.processo de realiza^o 
nos pafses particip antes. 

b) Caracterfsticas e alcances das atividades que serao reali- 
zadas para cumprir os objetivos do Programa. 

c) Identifica^o dos centres e estates experimentais onde 
realizarao suas atividades os especialistas intemacionais, 
determinando a dura9<Io dos servi9os de cada um deles. 

d) Crit^rios de sele9ao e termos de referencia para contra- 
tar os especialistas intemacionais. 

e) Rela9fo dos vefculos, equipamentos e utensflios de la- 
boratdrio e de campo que serao adquiridos em cada ano 
de execu9ao do Programa, assim como as especifica9Qes, 
valor aproximado e lugar de destine. Inclui tambem uma 
previsao de recursos para material gen^ticoe bibliogrdfi- 
co segundo destino. 

f) Rela9ao dos seminaries, reuniOes, cursos e atividades de 
capacita9S'o em servi9o que serao realizados pelo Progra- 
ma, assim como das publica9Qes previstas. 

g) Or9amento para cada um dos anos de execu9ao do Pro- 
grama. 

Os Pianos Anuais de Trabalho descrevem as atividades 
de cada ano do Programa e envolvem, entre outros, os se- 
guintes aspectos: 

a) Os trabalhos que serSo realizados para fortalecimento 
das atividades de pesquisa nos centros nacionais, dentro 
do marco do Programa, indicando a localiza9<ro destas 
a90es. 

b) As necessidades de especialistas intemacionais de prazos 
vari^veis para o assessoramento nos centros nacionais 
envolvidos, indicando tambdm os prazos de seus servos. 

c) As atividades de intercambio dos especialistas nacionais, 
e troca de materiais gendticos, comunica93es e informa- 
93es sobre resultados. 

d) As necessidades de materiais gendticos e bibliogrdficos 
atem de vefculos e equipamentos de laboratdrio e de 
campo, assim como de recursos para sua aquisi9a:o. 

e) Detalhe dos semindrios, reunides, cursos e atividades de 
capacita9ao em servi90 que v^o ter lugar, assim como das 
bolsas a serem outorgadas. 

f) Or9amento anual. 

Organiza9^o Operacional 

A estrutura operativa do Programa se compOe da se- 
guinte forma: 

— ComissSo Diretiva 
— Agencia Administradora 
— Diretor do Programa 
— Especialistas Intemacionais 
— Especialistas Nacionais 

a) Comissari Diretiva 
Esta ComissSo 6 o drgJto maximo do Programa e esta in- 

tegrada pelas seis institui95es nacionais de pesquisa agn- 
cola dos pafses participantes, representadas pelos seus 
respectivos Diretores. 
Ditas institui95es sSo: 
- Institute Nacional de Tecnologia Agropecuaria, 

INT A, pela Argentina; 
- Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria, 

IBTA, pela Bolivia; 
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, 

EMBRAPA, pelo Brasil; 
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INI A, pe- 

lo Chile; 
- Direccidn de Investigacion y Extension Agropecuaria 

y Forestal, DIEAF, pelo Paraguai; 
- Centre de Investigaciones Agrfcolas "Alberto Boer- 

ger", CIAAB, pelo Uruguai. 

As fun9c5es da ComissSo Diretiva sao: 

— Aprovar o Piano Indicative e os Pianos Anuais de Traba- 
lho, assim como os on^amentos, relatorios e estados fi- 
nanceiros do Programa. 

— Aprovar os critdrios para sele9ao do Diretor e dos Espe- 
cialistas Intemacionais do Programa. 

- Designar ao Diretor do Programa com base ria indica9ao 
da Agencia Administradora. 

- Tomar as decis5es necessarias para que o Programa se 
desenvolva eficazmente. 

A Comissao Diretiva se reune duas vezes por ano, nas 
primeiras quinzenas de maio e novembro, altemando-se en- 
tre os pafses a responsabilidade de presidi-la. 

b) Age'ncia Administradora 
Os govemos decidiram indicar o IICA para atuar como 
Agdncia Administradora, encarregada da administra9fo 
geral do Programa, com as seguintes fun90es: 

- Administrar os recursos do Programa. 
- Propiciar, atravds de seus escritorios nos seis paises, 

os servi9os administrativos que necessitam o Diretor, 
e os Especialistas Intemacionais do Programa. 

- Contratar o Diretor e os Especialistas Intemacionais 
do Programa. 

- Colaborar na prepara9So do Piano Indicative e dos 
Pianos Anuais de Trabalho. 

- Participar nas reuniOes da Comissffo Diretiva. 
- Apresentar ao BID, para sua aprova9ao, o Piano Indi- 

cative e os Pianos Anuais de Trabalho, assim como os 
Relatdrios e demais documentos do Programa. 

c) Diretor do Programa 
fi o responsdvel pela execu9So do Programa perante a 
Comissao Diretiva. 

d) Especialistas Intemacionais 
Entre estes estao os Coordenadores Intemacionais de 
Projetos que s«ro os responsaveis pela condu9ao te'cnica 
das atividades do Projeto que coordenam e os Especialis- 
tas de Apoio que tern a responsabilidade de coordenar 
as atividades relacionadas com sua especialidade e de 
apoiar a exec^fo dos demais projetos. 
O Programa estd organizado em sete Projetos, quatro por 
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produto e tres de apoio, a saber: 
- Projetos por produto: milho, trigo, soja e bovinos de 

corte. 
- Projetos de apoio: sistemas de produto, capacita^o 

e informafao e documentafffo. 

e) Especialistas Nacionais 

Apoes Real 

Atividades e Subatividades 

Transferencia de Tecnologja 
Especialistas longo prazo: niimero 
Especialistas curto prazo: numero 
Intercambio Profissionais: numero 
Fortalecimento Institucional: 

ReuniSes e Semindrios 
Cursos: numero 
Capacitapao em Servipo: 

Numero participantes 
Estudos pos-graduapao; numero 

Atd dezembro de 1982, foram realizados 470 eventos 
com a participapfo de 2.079 pessoas, Destas, 1,039 tiveram 
sua participapdo financiada por seus prbprios paises. A dis- 
tribuipdo destes por pal's 6 a seguinte: 169 da Argentina, 97 
da Bolivia, 238 do Brasil, 72 do Chile, 104 do Paraguai, 
311 do Uruguai e 48 de organismos intemacionais e outros 
pafses. 

De um total de 323 intercambios tdcnicos, 202 foram 
viagens de observapdo e busca de informapdo, 44 para dar 
assessoramento, 32 para propiciar participantes extras nas 
reuniOes e cursos do prbprio Programa e 45 para que pes- 
quisadores dos pafses pudessem particpar em eventos (sim- 
pdsios, congresses, reuni5es, etc.) promovidos por outras 
instituifOes. 

A distribui^ao por nacionalidade de tdcnicos que rea- 
lizaram intercambios 6 a seguinte: 78 argentinos, 47 bolivia- 
nos, 91 brasileiros, 41 chilenos, 28 paraguaios e 39 uruguaios. 
O destine foi: Argentina 97, 10 a Bolivia, 111 ao Brasil, 26 
ao Chile, 6 ao Paraguai e 73 ao Uruguai, 

Os assessoramentos atravds de intercambio foram ofe- 
recidos: 7 a Argentina, 8 k Bolivia, 2 ao Brasil, 1 ao Chile, 
7 ao Paraguai e 20 ao Uruguai. A nacionalidade dos tdeni- 
cos responsdveis por estes assessoramentos foi a seguinte: 
2 argentinos, 27 brasileiros, 4 chilenos e 1 uruguaio. 

A distribui92o por nacionalidade dos 1.600 partici- 
pantes nas reuniQes, cursos curtos e capacitate em servi90, 
6 a seguinte: 287 argentinos, 200 bolivianos, 329 brasileiros, 
164 chilenos, 190 paraguaios, 379 uruguaios e 51 diversos. 

No ultimo ano ficou evidente a tendencia de que as 
a9Qes do Programa geram esfor90s cooperativos entre as 
institui9oes de pesquisa agropecudria dos palses. Evoluem 
rapidamente os seguintes exemplos de trabalhos cooperati- 
vos: 

— Forma9do de novos compostos de milho. 

Os Projetos por Produto (milho, trigo, soja e bovinos de 
corte) e o de Sistemas de Produ9ao tern, em cada pals, 
um coordenador nacional com a fun9ao de coordenar 
a participa9ab de tdcnicos do seu pals no projeto respec- 
tive, bem como servir de elo entre o Programa e a respec- 
tiva instiU^do nacional. 

e Resultados Alcan9ados 

Realizado Por realizar 
(36meses) (1983) 

8 — 
27 9 

323 141 

45 16 
16 2 

37 15 
7 — 

- Ensaio Latinoamericano de Ferrugens do Trigo. 
- Apoio d Rede de Ensaios de Linhas Avan9adas de Trigo 

no Cone Sul (LACOS). 
- Melhoramento e patologia vegetal em trigo. 
- Persistencia e manejo de pastagens implantadas. 
- Elabora9So e consolida9do de um Piano Regional de In- 

forma9do e Documenta9do. 
- Intercambio de experidncias relacionadas com o desen- 

volvimento de recursos humanos para a pesquisa agrope- 
cudria. 

- Identifica9do de sistemas de produ9ao e uso de metolo- 
gias para sua descri9do e classifica9ao. 

Na medida em que o Programa desenvolvia suas ativi- 
dades, tomando-se mais conhecido e propiciando uma am- 
plia9ao dos contatos institucionais aumentou expressiva- 
mente, tambdm, a participa9a:o de pesquisadores de outras 
institui9c5es, especialmente das universidades. Inclusive, em 
algumas oportunidades, o Programa, atravds de suas ativi- 
dades, se constituiu num fator promotor de maior integra- 
gSo e coopera9£o entre as institui90es de um mesmo pals. 

Tambdm cabe destacar que o Programa estimulou o 
estabelecimento de vlnculos mais fortes dos palses com o 
Centre Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo — 
CIMMYT, contribuindo na implanta9a'o de mecanismos de 
comunica9<ro mais diretos com os Programas de Trigo e 
Milho deste Centro, o que facilita a incorpo^So das neces- 
sidades dos palses do Cone Sul nas prioridades do CIMMYT. 

COMENTARIOS FINAIS 

Sob este tltulo, para nfo ser reiterativos, queremos 
apenas transcrever algumas observa90es de Eduardo Trigo 
sob re o Programa objeto de nossos comentarios e que, en- 
tendemos, sao muito significativos como expressSo da im- 
portancia do apoio reclproco e do potencial dos mecanis- 
mos cooperativos regionais na pesquisa agropecuaria; 
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1. No que se refere a problematica do financiamento e ao 
potencial que os mecanismos de coopera^o regional ofe- 
recem ao permitir um melhor aproveitamento dosescas- 
sos recursos dispom'veis, o ponto principal 6 que atrav^s 
da coordena^o regional se pode aproveitar melhor as 
vantagens comparativas das institui9(5es participantes e 
evitar repeti9oes e superposi9oes de esfor90s, 

2. Com rela9ao a certas questoes de carater t^cnico relacio- 
nadas com a organiza9a:o dapesquisae,particularmente, 
a escala de opera9oes das mesmas,d fundamental desta- 
car que este aspecto d de especial importancia para cer- 
tos casos, especialmente nos paises de menor tamanho, 
nos quais resulta antieconomico o desenvolvimento de 
estmturas mmimas requeridas para que a pesquisa pro- 
duza resultados de impacto. Nesta situa9ao, e aprovei- 
tando as possibilidades que oferece a analogia ecoldgica 
existente entre certos parses, estes mecanismos oferecem 
possibilidades de esfor9os conjuntos para a resolu9ao de 
problemas comuns a mais de um pafs. 

Dentro desta perspectiva estes mecanismos permitem 
tambem replicar algumas das vantagens dos Centros In- 
ternacionais, especialmente na medida que podem apor- 
tar, tanto uma maior estabilidade para certo tipo de pes- 
quisas como, tambem, por seu potencial na area de capa- 
cita9ao atraves das possibilidades do intercambio tdcnico. 

3. Outro aspecto se refere ao fato de que estes esfor90s 
cooperativos reconhecem o carater essencialmente inter- 
nacional do fenomeno tecnoldgico e aportamuma alter- 
nativa institucional para assegurar o intercambio hori- 
zontal de conhecimentos, dentro de um marco que prio- 
riza a coopera9ao antes que a competi9ao entre os orga- 
nismos nacionais. Desta forma os Programas Regionais 
de Coopera9ao Reciproca podem ser visualizados como 

um avan90, de novo formato institucional, de cardter 
multinacional, que ao mesmo tempo que refor9a os orga- 
nismos nacionais, Ihes incorpora uma nova perspectiva. 

4. Com rela9a:o aos Centros Intemacionais 6 necessario des- 
tacar que a existeAncia destes mecanismos de m'vel regio- 
nal permite uma melhor rela9ao entre os Centros Nacio- 
nais e os Intemacionais em, pelo menos, dois aspectos. 
Em primeiro lugar no que se refere d identifica9ao das 
prioridades de pesquisa destes Ultimos. Neste sentido os 
esquemas cooperativos oferecem um canal adequado pa- 
ra a discussdo, resumo e transmissdo dos problemas e 
prioridades a nfvel regional para os Centros Intemacio- 
nais. Em segundo lugar as infraestruturas desenvolvidas 
para o intercambio de conhecimentos a nfvel horizontal 
resultam particularmente apropriadas para a transfer^n- 
cia dos conhecimentos e tecnologias disponfveis nos 
Centros Intemacionais (Trigo, 1982). 

5. Aos comentdrios antes citados de Eduardo Trigo, gosta- 
rfamos de agregar apenas um, que se relaciona com o in- 
teresse de participa9<ro dos pafses com programas de pes- 
quisa mais avan9ados, nos programas regionais de coope- 
ra9ao recfproca e a9des conjuntas. A experiencia nos de- 
monstra que aldm dos dividendos de cardter politico que 
podem s^r capitalizados na participa9do de programas 
deste tipo, a nfvel tdcnico se constatou a existencia de 
um volume muito maior de experiencia e conhecimentos 
de interesse, nos pafses com pesquisa de menor desenvol- 
vimento relative. Aldm do que, em geral, os pesquisado- 
res dos pafses com programas de pesquisa mais amplos, 
manifestam que a observa9ao e o conhecimento com 
mais profundidade da situa9ao nos demais pafses, fre- 
qiientemente, se constituem em um valioso instrumen- 
to para melhor mterpreta9ao da problematica do seu 
proprio pafs e equacionamento das soh^Qes possfveis. 
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A POUTICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM 

TELECOM UNICACOES: 1972/1983 » 

Jorge Ruben Biton Tapia* 

LNTRODUgAO 

0 Setor de Telecomunica^es no Brasil conheceu um 
importante avan90 nos ultimos vinte anos. fi possivel afir- 
mar que, nesse period© relativamente curto, o setor alcan- 
90U a sua maioridade. A expansSo da rede de telefonia, a 
integra95o do territdrio nacional atrav^s dos troncos de mi- 
croondas instalados pela EMBRATEL (Empresa Brasileira 
de Comunica90es)1 a partir do fun dos anos sessenta, a cria- 
990 de uma rede nacional de telex e a implanta99o dos siste- 
mas DDD e DDI em 1970 e 1975, mostram que as teleco- 
munica90es entre 1962 (ano de aprova99o do Cddigo Brasi- 
leiro de Telecomunica90es) e 1983 viveram um process© de 
intensa moderniza99o. 

Este processo de moderniza99o se expressa, ainda que 
n9o se esgote, no conjunto de melhorias verificadas nos vd- 
rios servi90s. Entre outros fatores2, ele foi resultado de um 
conjunto de Polfticas do Estado para 0 setor, que levaram 
ao surgimento e 9 expans9o do chamado "complex© das co- 
munica9Cles", envolvendo por um lado a industria de tele- 
comunica90es e, por outro, a cria99o de todo um arcabou90 
institucional formado pelo Ministdrio das Comunica90es, 
TELEBRAS, EMBRATEL e as empresas de telefonia de 
cada estado da Federa99o3- Este arcabou90 institucional foi 
montado ao longo do perfodo segundo um modelo de forte 
centraliza99o das telecomunica90es nas maos do Estado. 

£ no bojo deste processo, e a partir da iniciativa de 
uma destas institui90es, a TELEBRAS, que se inicia a partir 
dos anos setenta, a implanta99o de uma estrutura nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento para o setor de telecomuni- 
ca90es. 

0 objetivo deste trabalho 6 estudar este processo de 
implanta99o, a partir da andlise da atua99o de dois agentes 
que se destacaram: a TELEBRAS e a Universidade. 

Nossa hipdtese inicial 6 que 0 6xito da implanta99o 
dessa estrutura de P&D estd associado a uma "convergencia 
6tima" entre dois fatores4: 

- a orienta99o estratdgica conseqiiente, sustentata pelo Es- 
tado atrav^s da TELEBRAS ao longo dos anos setenta. 
Nela se destaca a defini99o de uma polftica industrial pa- 
ra 0 setor, associado ao apoio financeiro continue aos 
programas de pesquisas contratados junto 9s Universida- 
des; 

- a existfincia de uma capacita99o cientffica dentro da Uni- 
versidade, que viabilizou apoiando e participando na sua 
orienta99o os esfor9os governamentais visando atingir a 

* Pesquisador do Nucleo de Polftica Cientifica e Tecnoldgica da 
UNICAMP 

longo prazo a autonomia tecnoldgica do setor. 

O ESTADO E AS TELECOMUNICA^GES 

0 setor de telecomunica9oes come9ou a merecer aten- 
990 por parte dos 6rg9os governamentais a partir de meados 
dos anos sessenta. Ai6 aquele moment© o pais n9o dispunha 
de uma polftica nacional para o setor. A regulamenta99o 
que existia atd ent9o estava contida na constitui9ao de 1946 
e dava aos estados e muniefpios o poder de conceder ou 
mesmo explorar diretamente os servos telefonicos. 

Esta situa99o come90u a softer modifica9Qes com a 
Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962. Esta lei, conhecida 
como C6digo Brasileiro de Telecomunica95es, atribufa ao 
Governo Federal a compet&icia exclusiva para operar e fis- 
calizar os servos publicos de telecomunica9Qes. Para isso, 
a lei previa a cria99o inicial do CONTEL5 (Conselho Nacio- 
nal de Telecomunica9Qes), e depois da EMBRATEL (Em- 
presa Brasileira de Telecomunica93es) e do FNT (Fundo 
Nacional de Telecomunica9Qes). Estas tarefas foram cum- 
pridas pelo CONTEL at^ a cria99o do Ministdrio de Teleco- 
munica9Qes em 1967. Mas, apesar da importancia dessa lei 
para o planejamento e a implanta99o de um sistema nacio- 
nal de telecomunica9(3es, at6 1965 pouco foi realizado. De 
qualquer maneira 0 C6digo Brasileiro de Telecomunica9Qes 
se constituiu no primeiro instrumento para uma polftica 
nacional para 0 setor de telecomunica95es. 

Ainda no Govemo Goulart, outras medidas foram 
sugeridas, com destaque especial para a formula99o do 
Piano Nacional de Telecomunica93es e a cria99o da 
EMBRATEL. 

A mensagem do Presidente Jo9o Goulart enviada ao 
Congresso, no infcio dos trabalhos legislatives, do ano de 
1964, se refere entre as tarefas do futuro, 9 formula99o de 
um piano nacional de telecomunica93es. Esta iniciativa es- 
tava inserida no esfor90 de cria99o de uma infraestrutura 
adequada ao estdgio de industrializa99o atingido pelo Pafs: 

" N9o poderfamos suportar por mais tempo os trans- 
tornos causados 9 nossa vida economica pelo precdrio siste- 
ma de comunica93es em funcionamento no pafs. Por isso 
mesmo, 0 governo nSo poupa esfor90s para tornar realida- 
de 0 piano nacional de telecomunica95es, cujo instrumento 
serd a Empresa Brasileira de Telecomunica93es 
(EMBRATEL), que entrard em atividade em breve. "6 

A EMBRATEL (Empresa Brasileira de Telecomuni- 
ca93es) foi criada em setembro de 1965, como previa o C6- 
digo Nacional de Telecomunica93es. 

Durante 0 perfodo que se estende entre o infcio de 
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1964 atS a data de cria^o da EMBRATEL (1965), o Piano 
Nacional de Telecomumca9Qes esteve paralisado. Isto de- 
veu-se aos acontecimentos envolvendo a deposi9ao do Presi- 
dente JoSo Goulart e as mudan9as implementadas pelo Go- 
verno do Presidente Castelo Branco. Somente com o decre- 
to de setembro de 1965, de cria9So da EMBRATEL, o Pia- 
no come9a a ser realmente implementado. Entre os princi- 
pals objetivos da empresa rec^m-criada estavam: implantar 
e explorar industrialmente os troncos do sistema nacional 
de telecomunica90es e as conexOes internacionais e partici- 
par na gestSo das empresas ligadas i expJora9a:o de sen^os 
de telecomunica9Qes. 

£ a partir de entfo que o setor passa realmente a ex- 
perimentar transforma95es dinamicas. O passo seguinte foi 
a compra, pelo Governo Castelo Branco da CTB (Compa- 
nhia Telefonica Brasileira), do grupo canadense "Brazilian 
Traction", detentora de aproximadamente 70% dos telefo- 
nes entSo existentes no par's, mais ou menos um milhSo e 
quatrocentos mil telefones. 

Em fevereiro de 19677, foi criado o Minist^rio das 
Comunica95es. No ano seguinte, o Minist^rio das Comuni- 
ca9c5es sofreu uma reestrutura9ao com a abos^So do 
CONTEL, que perdeu a sua autonomia e se transformou em 
orgao de assessoramento, subordinado diretamente ao Mi- 
nistdrio das Comunica9Qes. 

Certamente, a cria95o do Minist^rio das Comunica- 
qQes significou mais um passo na interven9fo e centrali- 
za9fo por parte do Estado, no setor de comunica95es. Ape- 
sar das melhorias introduzidas, persistiam, entretanto, sdrios 
problemas ao m'vel dos sen^os de telecomunica95es no 
pafs. Um exemplo era o elevado niimero de concessionarias 
de telefonia urbana e interurbana (mais ou menos 800) e o 
atraso tecnologico da maioria delas, que tinha como conse- 
qiiencias mais graves o congestionamento das linhas. 

Entre 1965 a 1968, a EMBRATEL cresce vertigino- 
samente, aumentando a rede sob seu controle de 1 para 10 
milhQes de telefones. Esse fato,associado ao perfil disperse 
e difuso do sistema de telefonia, leva o Ministdrio das Co- 
munica9(5es a optar pela cria9Sfo de uma nova entidade des- 
tinada a planejar e coordenar as telecomunica9Qes a nfvel 
nacional, e a obter os recursos fmanceiros necessaries a im- 
planta9ao e expansao de sistemas e servos e a controlar a 
aplica9ao de tais recursos mediante a sua participa9ao acio- 
naria — as vezes majoritaria — nas empresas encarregadas da 
presta9ao desses servos8 

fi com esse objetivo que em novembro de 1972, atra- 
vds da Lei n9 5792, 6 criada a TELEBRAS, vinculada ao 
Ministdrio das Comunica93es. A TELEBRAS interveio de 
forma decidida nos servos de telefonia. A polftica da no- 
va empresa buscava, ao mesmo tempo planejar a expansao 
do setor e reduzir o niimero de concessionarias de 800 pa- 
ra 22 (uma companhia por Estado), objetivo atingido em 
1973. 

A criaq&o da TELEBRAS completa o ciclo de inter- 
ven92o/centraliza9«Io do setor de telecomunica95es nas 
mSos do Estado. Ela se constitui num 6rgao de grande po- 
der que planeja e executa a polftica nacional das teleco- 

munica9Ses, possui o controle aciondrio das empresas de 
telefonia e que passou a ter, atravds do monopdlio do po- 
der de compra de equipamentos uma grande influencia nos 
rumos da indiistria de telecomunica93es. 

Do ponto de vista tecnoldgico, a TELEBRAS colo- 
cava, como meta de longo prazo, desenvolver novas tec- 
nologias para as telecomunica90es: a busca da autonomia 
tecnol6gica era vista como condi99o indispensavel para a 
formulae de uma polftica nacional para telecomunica- 
93es. 

A TELEBRAS: DIAGNOSTICO E ESTRATEGIA 

A situa9ao de P&D no infcio 
dos anos setenta 

Em 1972, quando foi criada a TELEBRAS, n5o ha- 
via a nfvel governamental nenhum planejamento de P&D 
na area de Telecomunica93es e tampouco existia a nfvel 
governamental, nenhuma atividade organizada neste sen- 
tido. O fmanciamento de pesquisas apoiava-se nos fundos 
existentes (BNDE, FUNTEC, CNPq, recursos proprios) em 
que tivesse originado, na opiniSo da TELEBRAS, uma ati- 
vidade sistemdtica de P&D na area universitaria. 

A Universidade no infcio dos anos setenta, embora 
dispusesse de um certo potencial em recursos humanos, es- 
tava despreparada em termos de laboratdrio e recursos fi- 
nanceiros. Essa situa93o nfo favorecia a evolu9lo autonoma 
na dire9ao de uma atividade P&D que envolvesse uma escala 
industrial e comercial, pelo menos a curto prazo. 

O setor industrial abrigava algumas empresas nacionais, 
de porte relativamente pequeno, que iniciavam a produ- 
930 de equipamentos de comunica96es piiblicas. O controle 
do mercado estava entretanto com as empresas multinacio- 
nais que produziam equipamentos e sistemas com tecnolo- 
gia desenvolvida nas matrizes. Essa situa9So e a falta de uma 
polftica governamental que incentivasse a P&D autdctone 
levava 3 importa9ao generalizada de tecnologia. 

O diagnostico da situa9ao, segundo a TELEBRAS, co- 
locava a necessidade de uma estratdgia de longo prazo, que 
pudesse alterar de modo substancial o quadro da ^poca, no 
sentido de defmir para o Brasil uma Polftica de P&D em 
Telecomunica93es que pudesse, a longo prazo, alterar essa 
situa9So de completa dependencia. 

A Estratdgia de P&D 

A formula93o dessa estrat^gia em busca de autonomia 
tecnologica baseada no diagndstico sobre a situa93o do se- 
tor, fez com que a TELEBRAS se voltasse para a Universi- 
dade. Essa atitude da TELEBRAS era o reconhecimento de 
que o potencial de P&D Pesquisa e Desenvolvimento dispo- 
nfvel estava na Universidade. Assim em 1973, ela resolveu 
iniciar um programa de P&D desenvolvido atrav6s de proje- 
tos realizados por grupos universitdrios. 

Na perspectiva adotada pela TELEBRAS, esse progra- 
ma implicava em inserir os grupos universitdrios numa ori- 
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enta9Jo voltada para os seguintes objetivos de longo prazo: 

- busca de autonomia tecnologica, 
- formagSo de recursos humanos para Telecomunica^es, 
- fortalecimento do parque industrial nacional. 

Com esses crit^rios, e a partir da assessoria de alguns 
grupos considerados de bom potencial, a empresa iniciou 
seu programa dotando-os de suporte financeiro, atravds da 
contrata?^ de projetos especfficos. Essa foi a primeira ver- 
sSo do que mais tarde viria a ser o modelo de P&D das Tele- 
comunicagOes, onde se pretendia articular a Universidade, a 
TELEBRAS e a Indiistria. Caberia k Universidade a forma- 
qko de recursos humanos, a pesquisa bdsica e gerafffo da tec- 
nologia de fabrica^o a nfvel de laboratorio. Por sua vez, as 
industrias nacionais teriam a incumbencia da fabricate, 
tanto de sistemas como de componentes. E as empresas do 
sistema TELEBRAS a implanta^So dos produtos, o desen- 
volvimento das rotinas de instala^o e manute^ao. 

Nesse modelo, jd estSo presentes ainda que precaria- 
mente os principais agentes do sistema de P&D. Havia ja 
da parte de elementos da Universidade e da TELEBRAS a 
intengao de articular a P&D atrav^s de um Institute de Pes- 
quisa. Ao mesmo tempo, havia um esbo90 de defini9ao de 
competencias entre a Universidade (pesquisa basica e pro- 
totipo de laboratorio), Institute de Pesquisa (desenvolvi- 
mento e prototipo industrial) e a empresa (industrializa9ao 
do prototipo de Laboratorio). 

A Poh'tica Industrial para as Telecomunica9des 

A inten95o da TELEBRAS de reverter a situa9ao de 
total dependencia tecnologica do setor, existente no im'cio 
dos anos setenta, encontrava series obstdculos. Entre eles, 
e importante destacar a absoluta ausencia de uma legisla- 
9ao adequada a implanta92o de um poh'tica industrial, e o 
controle do mercado por empresas multinacionais. 

Os avan90s obtidos pela TELEBRAS no que se refere 
ao Planejamento e Coordena9ao do Sistema Nacional de Te- 
lecomunica9<5es, assim como a capacita9ao adquirida atra- 
ves dos programas de P&D desenvolvidos em conjunto com 
a Universidade, colocavam na ordem do dia a necessidade 
de um conjunto de medidas capazes de orientar e auxiliar 
as empresas nacionais e de dar suporte as atividades de P&D. 

Ate' entfo, a TELEBRAS dispunha de um element© 
importante de influencia sobre a indiistria, o seu poder de 
compra. No entanto, este element© ficava bastante enfra- 
quecido pela falta de uma legisla93o capaz de compatibili- 
zar os equipamentos produzidos com as metas a serem atin- 
gidas (padroniza9ao Tecnologica do Sistema Nacional 
de Telecomunica9Qes, aumentar o poder regulatorio da 
TELEBRAS-ETC). 

Foi nesse context© que, em 1975, atrav^s da Porta- 
ria 661/75, o Ministdrio das Comunica90es tratou de lan9ar 
as bases de uma Poh'tica Industrial para as Telecomunica- 
90es. Essa portaria, reafirmava o objetivo de incentivar as 
industrias nacionais de produ9ao de equipamentos e, criava 
o Centre de Pesquisas da TELEBRAS (CPqD) para desen- 
volver tecnologia nacional. 

0 mesmo document© observava ainda a necessidade 
de assegurar o suprimento de materials e equipamentos ne- 
cessarios a expans3o dos sen^os, buscando elevar o seu 
grau de nacionaliza93o e definia as regras para a introdu9ao 
de Centrals Controladas por Programa Armazenado CPAS9 

espaciais (analdgicas) e temporals (digitals). Atravds dessas 
regras, o Ministdrio das Comunica90es reservou 50% do 
mercado para as CPAS temporals (que posteriormente se- 
riam desenvolvidas no CPqD atravds do Projeto Tr6pico) 
para as industrias genuinamente nacionais e os restantes 
50% para as CPAS espaciais, que poderiam ser importadas. 

Em agosto de 1976 o Minist^rio das Comunica90es 
atrav^s da portaria n9 903/76 regulamentou a homologa93o 
e o registro dos equipamentos utilizados nos Senses de 
Telecomunica98es. Por esta portaria, caberia a TELEBRAS 
observar se um determinado equipamento atendia as especi- 
fica9c5es tdcnicas do Sistema Nacional de Telecomunica9Ses. 
Essa medida entregou a TELEBRAS condi9Qes para avan9ar 
na padroniza9ao dos equipamentos utilizados no sistema, 
aumentando a sua influencia sobre as empresas do setor (ba- 
sicamente multinacionais), jd que estas passaram a ter que 
seguir uma especifica93o unica definida pela TELEBRAS. 

Nos anos seguintes, novas medidas sao tomadas no 
sentido de desenvolver os instrumentos necessaries i estra- 
tegia de busca de autonomia tecnoldgica. 

A diretriz n9 039/77 procura aplicar a lei do similar 
nacional aos equipamentos de Telecomunica95es. Essa di- 
retriz, reflete jd uma atitude de vigilancia e restri95o as im- 
porta9Ses que emerge num momento de crise e desacelera- 
920 do setor10 Ao mesmo tempo, a TELEBRAS passa a 
dar uma aten93o especial nas licita95es, ao indice de nacio- 
naliza93o do produto, tanto no que se refere ao material 
utilizado, quanto aos componentes. 

Ja a portaria n9 622/78, deflniu uma Poh'tica de aqui- 
si93o de equipamentos e desenvolvimento tecnologico para 
o setor com os seguintes objetivos basicos: 

— ampliar o grau de autonomia de natureza industrial e tec- 
nologica; 

— reduzir a dependencia das importa95es; 
— evitar o monopolio e a pulveriza93o, atravds da "livre 

concorrencia" 

O instrumento basico utilizado para atingir esses obje- 
tivos foi a chamada poh'tica de nacionaliza93o do setor con- 
tida tambem nessa portaria. Ela obrigava que em todas as 
encomendas de equipamentos e materiais de telecomunica- 
9Qes fosse dada preferencias as empresas que contassem 
com um controle acionario de pelo menos 51 % do capital 
votante em m3os de brasileiros. 

Alem da poh'tica de nacionaliza93o, a portaria 622/78, 
estabeleceu uma s^rie de instrumentos visando refor9ar a 
capacidade industrial e tecnologica intema - sistemas de re- 
gula93o e normaliza9ao de equipamentos, certificado de 
qualidade, homologa9ao, registro e cataloga93o de mate- 
riais, fun96es atribui'das a TELEBRAS. Para reduzir as im- 
porta95es, se reafirmava a diretriz n9 039/77, quanto 3 apli- 
ca93o da lei do similar nacional. Finalmente, para evitar 
praticas monopolistas e/ou a dispers3o de esfor90s devido 
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ao numero excessivo de empresas, sugeria a limita^ao do 
numero de fornecedores. 

Mesmo reconhecendo a importancia dos avantjos lo- 
grados pela legislagao elaborada entre 1975 e 1978, a evolu- 
9ao posterior, ou seja a implementa^o efetiva da poh'tica 
industrial para o setor colocam algumas questOes relativas a 
relaijao entre a poh'tica industrial e o esforfo de P & D de- 
senvolvido na Universidade e no CPqD ao longo do pen'odo. 

Estas questOes se referem por um lado aos efeitos da 
poh'tica de nacionaliza9So e por outro a questSo da transfe- 
rencia da tecnologia desenvolvida pela estrutura de P&D pa- 
ra a industria, temas que discutiremos mais a seguir. 

OS GRUPOS UNIVERSUARIOS; A 
EXPERlfiNCIA DA UN1CAMP 

Nossa hipdtese inicial, era de que o exito da implanta- 
950 de uma estrutura de P&D no setor de telecomunica9Ses 
esteve associado k convergencia da atua9ato de dois agentes: 
a TELEBRAS e a Universidade. At^ aqui, procuramos de- 
monstrar a existencia, na atua9ao da TELEBRAS de uma 
orienta9ao visando obter a longo prazo a autonomia tec- 
noldgica do setor. Agora passaremos a apresentar a partici- 
pa9ao da Universidade na formula9ao e encaminhamento 
desse esfor90. Essa participa9ao pode ser avaliada tanto pe- 
la visao dos pesquisadores - que influenciou a escolha das 
linhas de pesquisa - como pelos resultados alcan9ados pe- 
los programas. 

0 papel dos grupos universitdrios no perfodo pionei- 
ro das atividades de P&D na drea 6 indiscutfvel (cf. quadro 
1). Entre eles, optamos por analisar os grupos da UNICAMP 
jd que nela nasceram duas linhas de pesquisa hoje em fase 
de industrializa9a:o: a fibra 6ptica e o MCP de 30 canais11 

0 Convenio TELEBRAS/UNICAMP: 
A Op9ao Tecnoldgica12 

0 Convenio TELEBRAS/UNICAMP foi iniciado em 
1973, envolvendo o Laboratdrio de Pesquisas em Dispositi- 
vos - Projeto Laser, no Institute de Fisica e o Grupo de 
TransmissSo Digital-Projeto MCP (Modu^do por Cddigo 
de Pulso), na Faculdade de Engenharia. Em 1974, o Convd- 
nio se ampliou com a cria95o do LED (Laboratdrio de Ele- 
trdnica e Dispositivos), nesta dpoca ainda ligado ao Proje- 
to MCP. Dois anos mais tarde o LED torna-se uma estrutu- 
ra independente e se forma paralelamente o Grupo de Ma- 
teriais de Grau Eletrdnico orientado para a purifica9ao e ob- 
ten9do do silfcio de grau eletrdnico. 

Um primeiro aspecto importante a destacar 6 que es- 
sas linhas de pesquisa foram formuladas, no mesmo mo- 
mento em que os pafses avan9ados estavam iniciando suas 
pesquisas nessas dreas e antes da criagSo da TELEBRAS. As 
atividades na drea de dispositivos semicondutores foram 
iniciadas em 1971 e as do MCP em 1972. A aproxima9So 
entre os pesquisadores da UNICAMP e a TELEBRAS se ini- 
cia em fins de 1972, logo apds a cria9do da empresa e os pri- 
meiros financiamentos jd foram concedidos em 1973. 

0 segundo aspecto relevante d a visdo abrangente e 

estratdgia dos pesquisadores a respeito da op9ao tecnold- 
gica que deveria ser adotada para o setor de Telecomunica- 
95es. A existencia dessa visao estd associada d compreensdo 
daquele momento como de transi9ao tecnologica, ou seja 
uma descontinuidade, cuja principal caracterfstica d a trans- 
forma9ao radical da base tdcnica, que torna obsoleta a tec- 
nologia tradicional. 0 caso das comunica90es opticas d um 
exemplo desse fenomeno, pois implica numa revolu92o tan- 
to em termos do produto e sua utiliza9ao como em termos 
das tecnicas de fabrica9do. Este momento de descontinui- 
dade tecnologica, articulado a rigidez na poh'tica de P&D 
das grandes empresas poderiam induzir a um realinhamento 
do mercado. 

Este quadro de rdpida mudan9a tecnoldgica gerava 
brechas tecnologicas, criando oportunidades para a entra- 
da de novas empresas em pafses ainda que com menor tra- 
di9§:o cientffica e tecnoldgica. As chances do Brasil estariam 
justamente na possibilidade de ocupai essa brecha. 

Finalmente, os pesquisadores apontam para a neces- 
sidade de uma concep9ao integrada das tecnologias tanto 
ao nfvel do produto e sua utiliza95o, quanto o domfnio da 
sua fabrica93o. 

Esse tipo de vis3o vai ao encontro da Estrat^gia do 
Estado para o setor, implementada atrav^s da TELEBRAS 
que nesse momento tratava de definir uma polftica visan- 
do a autonomia tecnoldgica. 0 importante papel desempe- 
nhado pelos pesquisadores da Universidade na montagem da 
estrutura de P&D se deveu basicamente k sua vis3o abran- 
gente sobre o significado do momento de transi93o e a sua 
capacita93o cientffica que permitiu a formula9ao de linhas 
de pesquisas ao mesmo tempo em que elas sao atacadas nos 
pafses centrais. Essas caracterfsticas somadas no momento 
seguinte a orienta9ao da TELEBRAS trouxeram resultados 
alentadores no campo das comunica93es dpticas e transmis- 
sSo digital. 

0 Laboratorio de Pesquisas em Dispositivos - (LPD) 

0 Laboratdrio de Pesquisas em Dispositivos nasceu, 
em 1971, por iniciativa de um grupo de professores interes- 
sados no estudo de dispositivos semicondutores. 

0 primeiro dispositive a ser pesquisado pelo LPD foi 
o "Laser semicondutores". Devido a sua utilidade para as 
comunica90es dpticas e sua enorme aplica9ao futura. 

£ oportuno lembrar que nesta ^poca a tecnologia das 
comunica9Ges dpticas estava nos seus estdgios iniciais. Na 
verdade, ela sd se tornou factfvel com a inve^So do Laser 
em 1960, seguida em 1963 pela inve^So do Laser semi- 
condutor, e em 1965, pelo fotodiodo de avalanche. No inf- 
cio da ddcada dos setenta surge a fibra dptica de baixa ate- 
nua9ao 20 db/km. A sua primeira versSo industrial d a da 
empresa americana Corning, em 1970. Como vemos, se tra- 
ta de uma tecnologia muito recente e ainda nSo completa- 
mente testada. 

A partir de 1973, a TELEBRAS passou a financiar as 
pesquisas realizadas pelo LPD, no desenvolvimento do Laser 
semicondutor, interessada em dispor, em meados dos 80, 
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QUADRO 1 — Convenios da TELEBRAS com universidades e grupos de pesqidsa 1973/1976. 

ANO DE INfCIO GRUPO DE TRABALHO ENTIDADE PESQUISA 

1973 — Funda93o para o Desenvolvimento 
Tecnoldgico da Engenharia — 
FDTE 

USP — Tdcnicas digitais-comuta9ao ele- 
tronica temporal e sobre telefonia 
Rural 

- Grupo do Departamento de Enge- 
nharia Etetrica 

FEC/UNICAMP — Tdcnicas digjtais, Multiplex-Modu- 
13930 por codifica9ao de pulsos 
(MCP) 

- Grupo do Institute de Ffsica UNICAMP — Comunica9So dptica: Lasers semi- 
condutores 

- Centro de Estudos de Telecomuni- 
ca90es da Universidade Catdlica - 
CETUC 

PUC/RJ - Antenas e Radiopropaga9ao 

— Grupo de Departamento de Enge- 
nharia Eletrdnica 

ITA/CTA - Radiopropagaq^o 

1974 - Laboratdrio de Eletrdnica e Dispo- 
sitivos - LED 

UNICAMP - Microeletrdnica 

1975 - Projeto Fibras Opticas junto ao 
Projeto Laser 

IF/UNICAMP - Projeto Fibra Opticas 

- Laboratdrio de Microeletrdnica - 
- LME 

USP - Microeletrdnica 

1976 - Grupo da Faculdade de Engenha- 
ria. Referente d Materials de Grau 
Eletrdnico - MGE 

UNICAMP - Materials de Grau Eletrdnico 

- Grupo da DivisSo de Engenharia 
Eletrdnica 

ITA/CTA - Projeto transmissSo de Dados 

FONTE: Revista Telebras Junho/1982. 

- treinar pessoal em nfvel tdcnico e cientffico; 
- desenho e constru9ao de equipamento bdsico para a pro- 

du9ffo e caracteriza9So de fibras 6pticas; 
- pesquisa tedrica e experimental de fibras para a compre- 

ensSo dos fenomenos ffsicos envolvidos. 

Este projeto alcan9ou bons resultados; nas palavras do 
seu coordenador: 

"No final de 1977, tlnhamos alcan9ado a maior parte 
destes objetivos (. .) come9amos a transferir a parte do de- 
senvolvimento do projeto para a TELEBRAS. A maior par- 
te do Laboratdrio de Fibras Opticas foi transferida da Uni- 
versidade e com eles uma parte do pessoal treinado e equipe 
de pesquisadores"14 

Ao longo do perfodo 1973-1982, o LPD alcan9ou re- 
resultados significativos em seus projetos. Os quadros 2 e 3 

da tecnologia de comunica9Ces dpticas para utiliza9a:o nos 
sistemas de entroncamentos urbanos e metropolitanos de 
centrals de comuta99o telefonica. A utiliza93o das comuni- 
ca90es dpticas nesses sistemas oferece vantagens tlcnicas e 
econdmicas importantes, De um lado, elas permitem urn en- 
lace da ordem de 10km, dispensando regeneradores inter- 
medidrios, reduzindo de modo substancial problemas ope- 
racionais. De outro, permite, assim uma rech^SO significa- 
tiva dos custos de opera9So e de investimento nas redes de 
telefonia urban as. 

Em 1975, o LPD amplia seu Programa de Comunica- 
90es Opticas com a cria9a:o do Projeto Fibra Optica. Os ob- 
jetivos do Projeto Fibra Optica envolviam: 

- desenvolver a cidncia e tecnologia necessdrias a produ9ffo 
de fibras dpticas a serem usadas em sistema de comuni- 
ca9ffo; 
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ilustram os avan^os do Projeto Laser e Projeto de Fibra Op- 
tica. 

QUADRO 2 - Projeto Laser 

LASER MATERIAL 
UTILIZADO 

COMPRIMENTO 
DA FIBRA ENLACE 

14 gera^So arsenato de gdlio 0,8Sm 6 a 10km 
24 geragSo arsenato de gdlio 1,3m SOkm 
34 gera^So antimoneto de gdlio 1,5m 100km 

e arsenato de indio 

FONTE: Dados compilados a partir da Revista Brasileiia de Teleco- 
munica§5es, TELEBRASIL e Revista da TELEBR AS. 

QUADRO 3 - Projeto Hbra Optica 

TIPO DE FIBRA aplicacOes 

Hbra "fndice de grau" 
Hbra "fndice gradual" Sflica-Silicone 

Telemetria 
Telecomunica^Ses 

FONTE: Dados compilados a partir da Revista Brasileira de Teleco- 
munica^des, TELEBRASIL e Revista da TELEBRAS. 

Os avan90s obtidos no projeto que levaram at6 a fa- 
brica9ao de lasers de 3? gera9ao permitiu aumentar a dis- 
tancia entre repetidores, com as vantagens de opera9ao, ma- 
nuten9fo, custos e investimentos ]i citadas anteriormente. 
Os lasers de 1? e 2? ge^ao*, ja estao sendo produzidosem 
escala industrial, enquando o de 3? esta em fase de desen- 
volvimento. 

De fato, o Projeto Fibra Optica iniciado em 1975, 
apresentou o resultado tecnologico mais importante: a fa- 
brica9ao de fibra optica. 0 quadro 3 apresenta o tipo de fi- 
bra, e suas aplica9des. 

Nesses projetos, do LPD tanto a pesquisa realizada na 
Universidade como o desenvolvimento das tecnologias no 
ambito do CPqD foram bem sucedidos. Os problemas come- 
9aram a surgir no momento em que se tratou de passar a 
produ9ao em escala industrial da fibra optica. 

Como ji assinalamos anteriormente, um dos elemen- 
tos importantes da estrat^gia de busca de autonomia tecno- 
logica definida pela TELEBRAS e o MIN1COM era o apoio 
a industria nacional. No entanto, esse ponto articulado com 
os objetivos tambdm definidos de livre concorrencia e a 
chamada poh'tica de nacionaliza9ao deu origem a uma s^rie 
de ambigtiidades que vSo se refletir no historico da indus- 
trializa9ao da fibra optica. 

A fibra de mdice gradual de sflica-silicone foi desen- 
volvida no LPD, com o apoio da TELEBRAS, para ser uti- 
lizada na Hidroeltftrica de Itaipu, na conversao de corrente 
alternada em corrente contmua, atrav^s de tiristores aciona- 
dos por pulsos de luz transmitidos em fibra optica. 

Em 1979, a TELEBRAS entrou em contato com a 
X-TAL para a produ9fo em escala industrial da fibra 6pi- 
ca. A X-TAL era uma empresa nacional localizada no Rio 
de Janeiro, criada em 1975 para fabricar e comercializar 
cristal de quartzo. Seus principais acionistas eram; a 
FIBASE (ligada ao BNDES) e a IMBEL (ligada ao Ministd- 
rio do Ex^rcito). 

Em 1980, a X-TAL montou a sua unidade de produ- 
920 aproveitando tecnologia de fibras opticas transferida 
pelo CPqD. A promessa de uma encomenda de mil quilo- 
metros de fibra 6ptica para a Itaipu-Binacional, animou a 
X-TAL a fazer um investimento de 1 milhSo de ddlares 
na montagem de uma fdbrica com a capacidade de produ- 
9J0 de 80 quilometros/mes. As expectativas da X-TAL eram 
excelentes, j£ que a firma sueca contratada pela Itaipu-Bina- 
cional - ASEA, testara com sucesso 0 primeiro lote de fi- 
bras. Todavia, a mudan9a de comportamento da ASEA, 
alterando as especifica9Cles, e rejeitando 0 segundo e tercei- 
ro lotes das fibras deixou a X-TAL numa situa9ab delicada. 

Em 1982, dois grupos industrials se candidataram a 
produzir e a comercializar as fibras produzidas no CPqD. 
0 primeiro era formado pela X-TAL, CONDUGELe MAR- 
SICANO, interessado na fabrica9ao de fibras para Teleco- 
munica90es e Telemetria. O outro grupo, OPTCABO, era 
formado pela BRACEL e INBRAC e pretendia produzir pa- 
ra as indiistrias de Telecomunica9Ses, Telemetria, Informi- 
tica e Automdveis. Quando tudo parecia acertado para que 
os dois grupos come9assem a fabricar as fibras, houve uma 
reviravolta. A OPTCABO decidiu se associar a uma multina- 
cional, a PIRELLI, que contava com tecnologia da CORN- 
ING; empresa americana e maior produtora mundial de 
fibras opticas. A OPTCABO justificou seu interesse na as- 
socia9ao com a PIRELLI, alegando que esta detinha uma ex- 
periencia valiosa que poderia permitir uma possi'vel expor- 
ta95o da fibra. Ao mesmo tempo a associa9lo nao iria ferir 
o conceito de empresa nacional utilizado pelo MINICOM, 
jd que a BRACEL e a INBRAC estariam detendo 55% do 
capital votante. 

Essa atitude da OPTCABO gerou fortes rea93es por 
parte de setores da comunidade cientifica e do CPqD. fi 
nesse contexto que surge a CODECOM, empresa criada por 
iniciativa de pesquisadores da area, associada a ELEBRA- 
ELETRONICA (Grupo Docas de Santos), a mais nova can- 
didata a produ95o da fibra. Participavam ainda da concor- 
rencia aberta pela TELEBRAS para Fabrica9<Io da Fibra 
Optica os seguintes grupos - CATAGUASES LEOPOL- 
DINA, ROBERTO UGOLINI PARTICIPAgAO, STAN- 
DARD-ELETRONICA e ABCiTELLETRA. 

A proposta da CODtCOM foi bem recebida e a ex- 
pectativa geral erzT de" que ela seria a escolhida. Afinal pa- 
recia existir uma razao mais do que suficiente para isto, ou 
seja, a preserva9lo do controle sobre a tecnologia obtida 
pelo esfor90 do LPD e do CPqD nos ultimos dez anos e 
a coerencia com a estratdgia definida pela TELEBRAS. 

No entanto, a TELEBRAS escolheu a ABC-TELLE- 
TRA de Minas Gerais, empresa com participa9§o de capital 
italiano, para a produ9ao da fibra. Essa decisSO causou es- 
tranheza. Como foi noticiado pela imprensa, uma das razdes 
para a escolha do grupo ABC-TELLETRA foi o seu com- 
promisso em adquirir X-TAL que passa por serias dificul- 
dades. A nova denomina9ao da X-TAL passou a ser ABC- 
XTAL com participa9So de 51% da ABC-TELLETRA, 46% 
do BNDES e 3% distribuidos pela IMBEL, Brigadeiro Joao 
Paulo Penido Burnier, e outros. 
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0 Programa de Transmissao Digital da UNICAMP 

0 surgimento dos primeiros equipamentos comerciais 
utilizando Modulagao por Codigo de Pulso (MCP) iniciou a 
fase das comunica^es digitais nas telecomunica9Qes. Esses 
equipamentos se tomaram possiveis tecnologicamente e 
atraentes do ponto de vista economico no final da ddcada 
de 50 com os circuitos digitais rdpidos. Os avan9os da co- 
munica9So digital foram devidos a introdu95o sistemdtica 
de dispositivos eletronicos mais confidveis e mais baratos. 
A versSto comercial dos equipamentos MCP surgiu em 1967 
na Europa, aproveitando a experiencia de pesquisa de vdrios 
paises. A principal vantagem do MCP estd na sua maior 
compatibilidade com as redes de comunica9S:o digitais de 
comuta9ao, transmissSo de dados, transmissao de sinais de 
voz e de video. 

As origens do programa de pesquisa MCP-30 canais 
na UNICAMP datam de 1970. Nessa dpoca a area digital 
jd aparecia como promissora. 0 projeto se inicia em 1972 
com flnanciamento do BNDE. 

Um ano mais tarde, a TELEBRAS passou a apoiar es- 
se programa no bojo do convenio TELEBRAS/UNICAMP. 
0 objetivo principal deste projeto era a constru9ao de um 
prototipo de laboratorio de um MCP-30 canais. Em 1976, 
o prototipo do MCP estava concluido. Nesta dpoca foi ini- 
ciada a segunda fase cujo objetivo era especificar o equi- 
pamento. 

A partir de 1977, o prototipo do MCP de 30 canais 
desenvolvido na UNICAMP pelo grupo de Transmissdo digi- 
tal foi transferido para o CPqD. As etapas de desenvolvi- 
mento do prototipo exploratorio e industrial ficaram sob 
responsabilidade do CPqD, ELEBRA, AVEL e empresas 
operadoras do grupo TELEBRAS (TELESP, TELERJ e 
CETEL). 0 Quadro 4, fornece informa90es sobre as enti- 
dades envolvidas e suas principais atividades.- 

QUADRO 4 - Atividades associadas a industrializa^So do Sistema 
MCP-30. 

ENTIDADE ATIVIDADES PRINCIPAIS 

TELEBRAS 
(CPqD) 

CoordenagSo Geral do Projeto 
Estudo de linhas de montagem e layout industrial 

UNICAMP Equipamento Multiplex 
Equipamento de Linha 
TelesupervisSo 
Assessoria Geral 

ELEBRA Equipamento de Sinaliza^o 
NormalizagSo 
MecSnica 
Componentes 
Equipamento de Service 
Participa^So nos grupos da UNICAMP 

AVEL Conversor de Terminal Primario 
Conversor de Telealimenta^So 
Conversor de Terminal de Linha 

FONTE: Dados e iddias Jun/jiil/78. 

0 MCP-30 canais 6 o primeiro equipamento de tele- 
comunica95es com grau razoavel de complexidade, produ- 

zido com tecnologia nacional. 0 exito do MCP-30 canais 
permitiu a melhoria da capacita9ao industrial no setor ele- 
tronico e das telecomunica90es. Essa melhoria foi deter- 
minada pelo desenvolvimento de dispositivos adequados, 
elabora9a:o de normas de processo e produtos, padroni- 
za9ao e disciplina no uso de componentes e tecnologias, 
mediante a defini9ao de uma linha preferencial de com- 
ponentes, ao longo da fase de industrializa9ao do MCP- 
30 canais. 

A ELEBRA congou a produzir o MCP-30 em 1981 
e o primeiro lote, de 20.000 unidades, jd estd em opera9ao 
na TELESP. 

Em 1982, a TELEBRAS concedeu k ABC-TELLE- 
TRA a tutoriza9ab para a fabrica9ao desse equipamento. 
Mais recentemente, para a surpresa das empresas ja autori- 
zadas e de pessoas ligadas ao setor, a TELEBRAS decidiu au- 
torizar a entrada no mercado de mais duas empresas — a 
MULTITEL (antiga GTE) e a NEC-BRASILINVEST, a pri- 
meira com participa9ao minoritaria de capital americano e 
a segunda de capital japones, 

Essa mudan9a na atitude da TELEBRAS, ampliando 
o numero de empresas fabricantes do MCP, nSto so coloca 
em risco a viabilidade do projeto, como inicia uma discus- 
sao acerca da coerencia de sua estrat^gia, especialmente no 
que se refere k articula9ao entre os esfor90s na area de P&D 
e a sua poh'tica industrial questSo que abordaremos na parte 
final deste trabalho. 

Atualmente no programa de transmissSo digital15 

prosseguem os projetos do MCP-120 canais e MCP-480 ca- 
nais que estao sendo desenvolvidos pelo Grupo de Transmis- 
sSo Digital da UNICAMP e o CPqD. Em breve, o MCP-120 
canais devera entrar em fase de industrializa9ao. As mes- 
mas empresas que fabricam o MCP-30 canais deverSo pro- 
duzir as versSes 120 e 480 do MCP. 

Do ponto de vista do programa de P&D, as perspecti- 
vas de consolida9ao dessa tecnologia de transmissSo digi- 
tal no pais parecem alentadoras. A tendencia das telecomu- 
nica9(5es para a digitaliza93o exigira novos equipamentos e 
sistemas de transmissSo de informa95es de natureza distin- 
ta - voz, dados, video, figuras de modo integrado. E o de- 
senvolvimento dessa tecnologia realimenta a digitaliza9So 
dos sistemas de telecomunica9c5es pela constitui9ao de redes 
de comunica9So de video, dados etc., cada vez mais com- 
plexas. Todavia, isto exigira nSo apenas a continuidade des- 
ses esfor90s como tambem a avalia93o da estrategia aplica- 
da nesta ddcada, tanto de seus resultados positives como 
de suas ambigiiidades. 

O Laboratorio de Eletrdnica e 
Dispositivos (LED) 

O Laboratorio de Eletrdnica e Dispositivos da Facul- 
dade de Engenharia nasce em 1974 ainda dentro do Grupo 
de TransmissSo Digital. Em 1976, o LED foi oficialmente 
criado, atrav^s do convenio entre a EEC e a TELEBRAS. 

O LED se concentrcu na forma9So de pessoal capa- 
citado para gerar tecnologia nas areas de projetos de micro- 
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circuitos, constrinjSo de equipamentos para fabrica9ao de 
componentes e instrumentos de medida. 

Inicialmente, o LED desenvolveu um decodificador 
de 8 volts para o MCP-30 canals. Segundo pesquisadores 
da area, a cria9ao do LED esta ligada ao papel fundamental 
dos componentes eletronicos na estrategia de busca de au- 
tonomia tecnologica na area de eletronica. Para eles, e pre- 
ciso ter uma visao integrada das atividades, de forma a evi- 
tar pontos de estrangulamento futuro no desenvolvimento 
dessa tecnologia no pais. 

A contribui9ao do LED na montagem do CPqD foi 
distinta da veriflcada no caso das Comunica93es Opticas 
e do MCP-30 canals (TransmissSo Digital). Nela houve a 
montagem de um programa de P&D com a transferencia 
de parte dos Laboratories, resultados de pesquisa alcan9a- 
dos e de pesquisadores. 0 LED basicamente transferiu pes- 
quisadores para o Programa de Componentes e Materials 
criado em 1978, sendo sua contribui9ab principal a for- 
ma9a:o de recursos humanos. 

0 Laboratorio de Materials de Grau Eletronico (MGE) 
- Programa de Pesquisa e Forma^o de Recursos 

Humanos na Tecnologia de Materials - Grau Eletronico 

0 projeto de materials de grau eletronico nasceu co- 
mo "desdobramento" dos projetos de Transmissao Digi- 
tal e do LED. Um estudo realizado sobre a situa9So de ma- 
teriais e insumos de microeletronica revelou a ausencia de 
pesquisas na drea. A este diagndstico somou-se a conscien- 
cia do papel estratdgico dos materials de grau eletronico pa- 
ra a fabrica9ao de componentes semicondutores. 

Assim, em 1976 foi criado o Programa MGE junto ao 
setor de materials e processes de fabrica93o do Departa- 
mento de Engenharia Mecanica. Esse grupo foi o primeiro 
no Brasil no setor de Materials de Grau Eletronico. 

0 MGE, visava a forma9ao de recursos humanos em 
todos os nfveis e a gera9ao de conhecimentos tdcnicos e 
cientfficos uteis no desenvolvimento das tecnologias de ob- 
ten9ao de processamento dos insumos e materiais de alta 
pureza empregados na fabrica9ao de componentes e disposi- 
tivos eletronicos. Como ponto bdsico de suas atividades o 
programa MGE enfatiza a mdxima, se nao a total, utiliza9ao 
de recursos e mat^rias-primas nacionais para o desenvolvi- 
mento de equipamentos, processos, produtos e t£cnicas. 

Embora procure abarcar academicamente a ampla ga- 
ma desses insumos e materiais, o programa MGE prioriza 
em seus projetos de pesquisas aqueles processos/produtos 
bdsicos ou de maior demanda tecnoldgica no Brasil, tais co- 
mo: conforma9ao de fios metdlicos capilares para micro- 
contador, purifica9ao por fusSo zonal de metais e prepara- 
9^0 de ligas especiais para microsoldagem, obten9ao de silf- 
cio monocristalino para semicondutores, solidifica9ao dire- 
cional de silfcio policristalino para c^lulas so lares, e for- 
mu 13920 de polfmeros especiais para encapsulamento. 

A partir de 1977, este grupo deu infcio 2s suas ativi- 
dades atravds de um projeto global de pesquisas contratado 
pela TELEBRAS. 

As atividades do MGE neste pen'odo estlo concentra- 
das em 3 areas basicas: 

- Fios capilares 
- Metais puros 
- Ligas especiais. 

0 Programa tern, nos ultimos tempos, sofrido restri- 
95es o^amentarias por parte da TELEBRAS, que alega os 
cortes sofridos pelo setor desde 1977 como o principal res- 
ponsavel por esta redu9ao de recursos. 

A Forma9ao de Recursos Humanos do 
Convenio TELEBRAS/UNICAMP 

Certamente a importancia da estrategia desenvolvi- 
da pela TELEBRAS/Grupos Universitdrios tern na poh'ti- 
ca de forma9ao de recursos humanos um bom indicador. 
Mesmo reconhecendo 0 mimero pequeno de especialistas 
e pesquisadores nesta drea, os avan90S alcan9ados sfo ani- 
madores e indicam a cria92o e a fase de consolida92o de 
uma capacita92o cientifica e tecnoldgica capaz de absor- 
ver tecnologia importada, bem como desenvolver projetos 
de pesquisa relevantes. 

Procurando dar uma dimensSo quantitativa da impor- 
tancia da Polftica de Forma95o de Recursos Humanos, 
construfmos 0 Quadro 5, mostrando a importancia da Uni- 
versidade e, sobretudo, da UNICAMP no esfor90 de cria92o 
de'capaCita92o cientffica e tecnoldgica na area de semicon- 
dutores. 

QUADRO S - Recursos Humanos no Brasil no Setor de Semicon- 
dutores. 

NIVEL SUPERIOR DOUTORES 

Indus tri as 85 
LME/USP 50 7 
LSI/USP 14 2 
LED/UNIC AMP 30 4 
MGE/UNICAMP 15 6 
LPD/UNICAMP 38 15 
IME 8 2 
UFRJ 5 3 
CPqD/TELEBRAS 18 5 

FONTE: SEI (Jomal Data News - Set/81). 

0 quadro mostra que 61% dos pesquisadores na 2rea 
est2o na Universidade, e se considerarmos apenas aqueles 
que s2o doutores a percentagem eleva-se a 80%. No total do 
pessoal alocado nas Universidades, 0 peso da UNICAMP 6 
bast ante expressive. Se nffo vejamos: a UNICAMP tern 32% 
do pessoal de nfvel superior e um pouco mais do que 50% 
do total de pessoas na Universidade; agora se apenas contar- 
mos aqueles que s2o doutores, a UNICAMP contribui com 
57%. 

Acreditamos que os dados do quadro 5 sugerem a im- 
portancia da Universidade na forma92o de recursos huma- 
nos para o setor e, especialmente dos laboratdrios do conv2- 
nio TELEBRAS. 

considera^Oes finais 

Este trabalho procurou descrever a experiencia de im- 
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plantaijao da estrutura de P&D nas Telecomunica^es, 
apoiado na rela9ao TELEBRAS-Universidade, especifica- 
mente, a UNICAMP. Por um lado, procuramos apresentar a 
rapida evolu93o das Telecomunica9Qes no pais, indicando 
os principals passos que conduziram a atual estrutura insti- 
tucional. Ao mesmo tempo, apresentamos a estratdgia da 
TELEBRAS, explicitada em vdrios documentos, na qual o 
objetivo basico e a busca de autonomia tecnologica. 

Por outro lado, descrevemos os vdrios projetos desen- 
volvidos na UNICAMP, onde destacamos a visao dos pesqui- 
sadores envolvidos acerca da problemdtica tecnologica do 
setor e sua contribui9lo em duas areas chave: comunica9Ses 
opticas e transmissSo digital. 

Na analise dessas experiencias, verificamos que tanto 
a pesquisa realizada na Universidade como o desenvolvimen- 
to das tecnologias no ambito do CPqD foram bem sucedi- 
dos e que os problemas come9aram a surgir no momento 
em que se tratou de passar a sua utiliza93o em escala indus- 
trial. Esses problemas nSo sSo redutfveis a sua dimens3o tdc- 
nica, mas basicamente se referem a todo um conjunto de in- 
teresses e visdes diferenciadas existentes no setor e que se 
explicitam a m'vel da Polftica Industrial. 

Fugiria do ambito deste trabalho, uma andlise exausti- 
va dessa problematica. No entanto, gostan'amos de chamar 
a aten93o para algumas dessas questdes, jd que o exito da 
continuidade das atividades de P&D e da aplica9a:o de seus 
resultados esta intimamente relacionado com o desenvolvi- 
mento da Politica Industrial. 

Ja mencionamos anteriormente algumas ambigiiida- 
des na polftica seguida pelo MINICOM que deram origem a 
uma sdrie de controvdrsias no setor. Essas ambigiiidades se 
referem basicamente a questlo da rela9ao entre a busca de 
autonomia tecnologica e o apoio a indiistria nacional e se 
explicitam na discussSo sobre as nacionaliza95es das empre- 
sas do setor. 

A questao principal posta pela polftica de nacionali- 
za92o 6 o seu signiflcado dentro do modelo de autonomia 
tecnologica defendido pela TELEBRAS. Segundo alguns 
setores ligados ao MINICOM e a TELEBRAS, seu resulta- 
do foi a nacionaliza9ao da tecnologia, que teve um impacto 
positive sobre a estrutura de P&D. Ja os crfticos dessa polf- 
tica sugerem que a nacionaliza93o, na forma em que se efe- 
tivou, foi um expediente meramente formal utilizado pe- 
las empresas multinacionais para garantirem esse mercado 
promissor. Esses crfticos lan9am serias duvidas acerca da 
real utiliza9ao da tecnologia transferida pelo CPqD ja que as 
empresas nacionalizadas dispSem de tecnologias similares 
desenvolvidas em suas matrizes. Essa discussao se reflete nos 
episodios envolvendo a concessao de fabrica93o do MCP-30 
e das fibras opticas. 

No caso do MCP e amplia9ao do numero de fabrican- 
tes de dois (ELEBRA e ABC-TELLETRA) para quatro (in- 
clusao de NEC e MULTITEL), 6 contraditorio com um dos 
objetivos defmidos pela Portaria 661/75 — de evitar a pulve- 
riza9So do mercado. O risco da pulveriza9ao e inclusive 
apontado pela ELEBRA e a ABC-TELLETRA que receiam 
que o mercado nSb comporte quatro fabricantes. Setores 

vinculados a indiistria nacional veem a amplia9fc> do mi- 
mero de empresas como uma dificuldade para a sua prdpria 
sobrevivencia, que colocaria em risco a tecnologia nacional. 
Ja os pesquisadores da area de telecomunica9(5es levantam 
a questao da falta de garantias de efetiva utiliza92o das tec- 
nologias desenvolvidas pelo CPqD nas gera9(3es futuras de 
produtos. Sua crftica se refere ao contrato firmado entre a 
TELEBRAS e os fabricantes de MCP-30 que,se bem obriga 
as empresas nacionalizadas a comunicarem os aperfei9oa- 
mentos efetivados na tecnologia do produto,n3o se refere a 
tecnologia de fabrica9ao. A ausencia de uma regulamenta- 
qSo relativa a tecnologia de produto e de fabrica93o a de- 
pendencia entre elas tornard muito diffcil o seu efetivo con- 
trole por parte da TELEBRAS, colocando em risco a coh- 
solida9<ro das tecnologias transferidas. 

No caso das fibras 6pticas o MINICOM adotou uma 
postura distinta, selecionando apenas uma empresa com 
garantia de reserva de mercado por cinco anos. Com essa 
medida, se evita o risco de pulveriza9ao do mercado. 0 in- 
cidente com a OPTCABO, revelou uma atitude endrgica 
da TELEBRAS, impedindo a entrada de uma empresa mul- 
tinacional, a PIRELLI, alegando a necessidade de preservar 
a tecnologia nacional das fibras. Neste caso o que causou 
surpresa foi a escolha da ABC-TELLETRA, empresa com par- 
ticipa9ao minoritdria da FIAT em detriment© da CODECOM- 
-ELEBRA, empresa 100% nacional e com participa9ao 
de pesquisadores que estiveram envolvidos diretamente na 
cria93o dessa tecnologia. Ainda que a ABC-TELLETRA te- 
nha se comprometido a ndo utilizar a tecnologia desenvol- 
vida pela FIAT, em contraste com a PIRELLI que explici- 
tou suas inten9oes de utilizar a tecnologia da CORNING, 
a atitude da TELEBRAS dd margem a duvidas e temores 
sobre o future dessa importante tecnologia. 

Este quadro mostra uma incongrudncia entre a Polf- 
tica de P&D da TELEBRAS e a sua Polftica Industrial, que 
se expressa tanto na forma em que se efetivaram as naciona- 
liza9Qes como na sua polftica de mercado. Esta re^do pro- 
blematica sugere tambdm que, houve uma diminui9<Io na 
capacidade de influencia de setores da comunidade cientf- 
fica responsdveis em grande parte pela formu^ad e imple- 
menta9Sb da Polftica de P&D16. 

Alem disso, a profunda crise enfrentada pelo par's e 
a polftica recessiva implementada pelo govemo agravam 
a situa9ao. Os cortes sofridos nos investimentos do setor de 
telecomunica95es conduziram as empresas17, principal- 
mente as de menor porte, a uma situa9ao crftica. A capa- 
cidade ociosa das industrias do setor e hoje da ordem de 
40%. Ademais, essa situa9ao favorece o recrudescimento 
das pressQes extemas sobre alguns setores chave da econo- 
mia (entre as quais as Telecomunica98es), como presen- 
ciamos recentemente na polemica sobre a reserva de merca- 
do no setor de Informdtica18. 

Os grandes desafios nas telecomunica9Qes para os 
anos oitenta, talvez residam no desenvolvimento da comu- 
ta93o eletronica e do satdlite domdstico. Ambos sfo decisi- 
vos na cria92o de futuras redes integradas de comunica9<[o. 
Nesse contexto, a questao dos componentes eletronicos 
e conseqiientemente dos materiais de grau eletronico, cres- 
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cera ainda mais em importancia. A tendencia de digitaliza- 
9S0 das telecomunica90es e a sua convergencia com a in- 
fo rmdtica — a Telemdtica — coloca a necessidade de um 
conjunto de agOes coordenadas entre a Polftica das Tele- 

comunicatpOes e a da Informdtica. Certamente, a defini^ao 
de diretrizes comuns na iiea de P&D e industrial nas duas 
ireas serSo indispensdveis para enfrentar os desafios desta 
ddcada. 

NOTAS 

1 EMBRATEL — Empresa Brasileira de Telecomunica9Qes — criada em setembro de 1965. 
2 Estes fatores se referem a importancia e a inser^o do setor de telecomunica9Qes no modelo politico e econo- 

mico do pai's no pen'odo e a sua discussao foge i dimensdo deste artigo. 
3 Os principais organismos sdo: 

EMBRATEL — Empresa Brasileira de Telecomunica90es (1965) 
Ministdrio das Comunica9(5es (1967) 
TELEBRAS — Telecomunica9(5es Brasileiras S.A. (1972) 

4 Convem ressaltar que nfo ignoramos 0 peso de outros fatores como a importancia do setor de telecomunica- 
90es dentro da Doutrina de Seguran9a Nacional, ou as enormes pressOes de interesses multinacionais sobre os 
responsdveis pela orienta9ao da Telebrds, como 6 perceptfvel no caso das CPAS. 

5 CONTEL - Conselho Nacional de Telecomunica90es. Foi criado em 1962, pela Lei n9 4117, como drgdo su- 
bordinado diretamente d Presidfincia da Republica. Ele tinha a incumbencia de orientar a Polftica Nacional e 
flxar diretrizes nacionais. Em 1968, com a reorganiza9ao do Ministdrio, 0 CONTEL foi absorvido perdendo 
suas fun9Qes administrativas. 
FNT — Fundo Nacional de Telecomunica95es, sobre os sen^os prestados aos usudrios, destinado a financiar 
a manute^do e expansdo das Telecomunica90es. 

6 GOULART, Jodo. Mensagens Presidenciais, 1947/1964 in documentos parlamentares n9 127, p. 416. 
7 Pelo Decreto n9 200 que reorganizou a Estrutura Administrativa Federal. 
8 HIGINOCORSETTI.O ESP, 27.10.71. 
9 CPAS (Centrals Controladas por Programa Armazenado) sdo redes de comuta9do controladas por computa- 

dores especializados, chamados processadores. 
10 Revista do Clube de Engenharia, RJ, 1982. 
11 Podemos definir a Fibra Optica, como sendo um guia de luz constitufdo por um micleo de Sflica, tambdm 

chamado vidor, com revestimento de Sflica ou Silicone (pldstico). 0 MCP (Modula9do por Cddigo de Pulsos) 
sdo sistemas de multiplexa9do temporals. 

12 Este item foi redigido a partir de entrevistas realizadas em julho de 1981, com os Coordenadores dos Projetos 
de Convenio-TELEBRAS. Os pesquisadores entrevistados foram: o Prof. Josd Ellis Ripper Filho (LPD), Prof. 
Rege Scarabucci e Prof. Hdlio Waldmann (Transmissdo Digital), Prof. Carlos I, Mammana (LED) e Maurfcio 
Prates (MCE). 

13 SRIVASTAVA, Ramakant. Fibras Opticas no Brasil, p. 43. 
14 SRIVASTAVA, Ramakant. Fibras Opticas no Brasil, p. 43. 
is 0 Programa de Transmissdo Digital estd representado de modo esquemdtico - na figura a seguir: 
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A AJquimia da NacionaJiza9io do Capital nas Telecomuruca^des 
Ericsson 78 Cia. Atlantica de Seguros 

MATEL: 

ERICSSON 1924 
SEBER 76 Intemacional Standard Elec- tric corp. (ISECj ITT (1928) Bergamo 26% de capi- tal votante 

77 Fabrica de Itaiuba (MG) 

79 Monteiro Aranha (52%) Atlantica Cia. Nac. Seguros (48%) adquirc 51% do capital votante por Cr$ 328 milhfies. 
78 ISEC, Unipar, Pereira Lopes- Ibesa CTBC e Brasibnvcst 

UNIPEC (Cr$ 88 mdhOes)- 79 Pereira Lopes (Ibesa 51% Brasilinvest 49%) adquire 51% do capital votante da ITT por US$ 23 milhdes. 

-CEN: Cia. Docas de Santos NEC 

TELEFUNKEN - 

• 80 EQUITEL: Siemens Henng 
 SITELTRA 82 Telefunken Maquinas Condor 
 ABC-Tcllctra 82 Telletra (Fiat) ABC-Agropecuaria Central 
 ABC-Itatel do Brasil 82 ABC-Agropecuaria Central-75% do Total das a^des Itatel (IRI) 
 Multitcl 82 Grupo Cataguases Leopoldina- 51% das a^des - GTE 49% 
— Sul America Philips Telecomunicafdes 82 Sul America de Seguros 60% a^Bes Philips Nordeste Telecomunica^des 
 Philips + Engesa 83 eletromca militar 

UNIPEC Servi^os Tecnicos de Con- - suitoria-STC subsidiiria do Brasilinvest adquire controle da Ibesa por Cr$ 200 milhOes. 

Fcv.83 SESA - Desliga-sc da Brasilinvest. Os princi- pals acionistas sSo: Ibsa (Pereira Lopes Ibesa) e Samsfo Vouer 

 BRASILINVEST TELECOMUNICACOES 81 TELBRA Brasilinvest adquire por US$ 2 milhdes, 74% finais das a^fies da ITT na SESA. 

Brasilinvest adquire controle _da NEC do Brasil e recebe US$ ~8 milhdes em troca do mercado CPA  -NEC DO BRASIL Fabrica^So das novas centrals Cross-bar 

 Philips Atividades nSo nacionalizadas (componentes, video, som, limpadas e eletrodomesticos). 
FONTE; Essc quadro 6 uma reclabora^So daquele apresentado na Telebrasil, nov/dez/81, p. 26. 

16 Sobre o papel dos grupos universitdrios na formu^ab da polftica de P&D consultar TAPIA, J.R.B. e DAGNI- 
NO, R.P. e outros, o Financiamento de Pesquisa Cientffica e Tecnoldgica na Universidade Brasileira:o caso 
da UNICAMP, UNICAMP/NPCT-1982. 

i? As empresas produtoras de equipamentos para comunica90es sSo: 

EMPRESAS MAIOR ACIONISTA 

Ericsson do Brasil Matel S/A Parts, e Adm. 
NEC do Brasil Brasilinvest Telecomunicafdes 
Standard Eldtrica Brasilinvest Inform. Telecs.* 
Constanta** Philips** 
GTE do Brasil GTE Hernational*** 
Equitel Cia. Hering 
ABC Telletra Grupo ABC 
Elebra Cia. Docas de Santos 
E.E. Eberle S/A 
Delta Felicissimo Oliveira Jr. 
Unitel Itelco S/A 
Damma Grabel 
Fone-Mat. Paulo Rozsa 
Ebracom Jacques Glaz 
Coencisa Coencisa Constr. Civis Ltda. 
Amelco **** 

Control NSB Part, e Publ. Cid. S/A Jr. 
Intelco Brasphilcan Ind. Com. Ltda. 
Auso ABC-Telletra 
Autel Alin Adm. e Parts. Ltda. 

FONTE: Balan§o Anual 1982 - Gazeta Mercantil 
♦ fev. 83 Ibsa. 
• » Nova Pessoa Juridica - Sul America Philipps Telecomunicagdes. 

Acionista Majoritario - Sul America de Seguros. 
fev. 82 - Grupo Cataguases Leopoldina. 
Nao consta o nome do acionista majoritario. 

is PACHECO, Carlos Americo, Informatica e Reserva, UNICAMP/NPCT, 1983. 

A Polftica Cientffica a Tecnol6gica em Telecomunica^oes: 1972/1983 



UM S1STEMA CENTRALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE OPERACIONAL DE ATIVIDADES DE 

PROJETOS 

Yeda Maria Malheiros de Olive ira* 
Ruth Azenath Gueler Rissardi** 

INTRODUgAO 

0 intuito do presente trabalho d o de apresentar 
institui9<5es de pesquisa um sistema de acompanhamento 
e controle a nfvel operacional, pretendendo contribuir des- 
ta maneira em uma das fases de execute de um projeto, 
ou seja, a opera9ab. 

A figura central do sistema, o projeto de pesquisa, 
d caracterizado como um empreendimento com vida limi- 
tada e que se prop5e a atingir um objetivo especifico e co- 
nhecido. Entretanto, o acompanhamento poderd ser adap- 
tado de acordo com as caracteristicas especiTicas de cada 
institui9ao. 

Em termos administrativos, o ciclo de vida de um pro- 
jeto comp(3e-se de quatro etapas, que podem ser assim defi- 
nidas: concep9a:o, organiza9<ro, opera9ab e encerramento 
(Maximiano, 1981). Assim, tal ciclo poderia ser assim es- 
quematizado; 

N 1 
I CoordenapSo 1 
V do programa 1 
E 
I 

1 
I 

S | 
Gerente da Gerente da Gerente da Gerente da 

H entidade de entidade de 1 entidade de entidade de 
I pesquisa pesquisa 1 pesquisa pesquisa 
E I 
R 1 
A 1 
R Corpo de Corpo de 1 Corpo de Corpo de 
Q pesquisadores pesquisadores | pesquisadores pesquisadores 
U 
I 1 
C | Setores de 
0 ■ apoio 
s 1 

1 

E 1 1 
T planejamento organizapSd operapSo encerramento 
A   
P 1 
A I | 
S 1 

A opera9ao, terceira etapa de um projeto d a de mais 
longa dura9ao, envolve maior numero de pessoas ou ativi- 
dades sendo mais suceptfvel a influencia de fatores exter- 
nos, e onde podem acontecer desvios em rela9ao ao plane- 
jado. Assim, embora adequa9oes sejam normalmente neces- 
sdrias quando se trata de assunto ligado a area biologica, a 

* Eng9 Ftal., M.Sc., Pesquisador da Unidade Regional de Pesquisa 
Florestal Centro-Sul (PNPF-EMBRAPA /IBDF). 

** Responsdvel pela condugdo do sistema SCA em sua fase experi- 
mental. 

fase de opera9ao exige do gereflte de pesquisa um continue 
processo de verifica9ao, acompanhamento e avalia9<ro dos 
resultados alcan9ados. Este gerente de pesquisa pode ser 
apresentado em varios nfveis: coordenador do projeto, 
coordenadores de dreas especfficas de pesquisa e responsd- 
vel pela entidade, entre outros, 

Em uma entidade de pesquisa, a fase de opera9do 6 
composta de imimeras atividades especfficas envolvendo 
diversos setores de apoio e um grande numero de funcio- 
ndrios. 

Como setores de apoio compreendem-se aqueles es- 
pecificamente ligados ds atividades de pesquisa, como; se- 
tor de campos experimentais, laboratdrios, mecaniza9ao 
e processamento de dados, entre outros possfveis. 

Estes setores normalmente possuem um Ifder com o 
qual o pesquisador entra em contato para; solicitar execu- 
930 de atividades, orientar coleta de informa96es, informar 
modifica93es. Esta sistematica pode ocasionar alguns pro- 
blemas, a saber: 

a) sob o prisma dos Ifderes setoriais: estes dificilmente tern 
condi9oes de quantificar o tempo necessario para execu- 
930 de todas as atividades advindas da experimenta9do 
implantada, e o numero destas atividades. Assim, a dis- 
tribui9ao das tare fas por tipo e numero de funcionarios 
nffo 6 a ideal, considerando-se a descontinuidade com 
que chegam as informa9oes. Alem disso, pode-se atrasar 
a execu9§o de uma atividade em fun9ao da impossibili- 
dade de esclarecimentos por parte do pesquisador, em 
fun9ao de sua dedica9ao e um grande numero de experi- 
mentos. 

b) sob o prisma do pesquisador: a preseda constante da fi- 
gura do pesquisador 6 imprescindfvel. Entretanto, sua 
atua9a:o na fase de opera9ao deveria ser organizada de 
tal maneira que o tempo despendido na elabora9ao de 
um cronograma de execu9ao possa serbem aproveitado, 
realimentando informa95es e supervisionando atividades 
"no campo" 

c) sob o prisma do gerente de pesquisa: considerando-se a 
importancia de sua participa9ao no acompanhamento 
das atividades de experimenta9So como um todo perce- 
be-se que, com as informa9oes fluindo de forma sistema- 
tizada, n3o ha um afunilamento e triagem das mesmas, 
o que nffo Ihe permite tomada de decisoes rapidamente. 
Uma segunda grande preocupa9ao de um gerente de pes- 
quisa seria o cronograma de safda de pesquisadores para 
cursos de aperfei9oamento, Quando a experime^3930 
nao estd conclufda por ocasiffo do afastamento, a coor- 
dena9ao deveria ser transferida para outro pesquisador 
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com conhecimento adequado a respeito do que se est^ 
desenvolvendo. A centraliza^ao da documenta9ao em 
um acervo cujos dados adviessem de um sistema de in- 
forma^Oes permitiria a aloca^o impessoal dessas infor- 
ma9oes, de forma que a absor9ao pelo novo responsa- 
vel seria facilitada. 
A cria9ao e manuten9a:o de um Acervo de Dados, obje- 
tivo de um sistema de informa9oes de pesquisa, permite 
a recupera9ao imediata das atividades executadas no pro- 
jeto facilitando a consecu9ao de relatorios, base do con- 
trole tdcnico, outro nivel hierarquico de controle, sendo 
estas informa9Qes tdcnicas a essencia do projeto. 
Assim, pode-se considerar viavel a implanta9ao de um sis- 
tema baseado em distribui9ao de servos centralizada 
em um funciondrio que acompanhe toda a atividade da 
etapa de opera9ao do ciclo de vida de um projeto. Evi- 
dentemente, ao se considerar a possibilidade de implan- 
ta9ao de um sistema como o preconizado, dever-se-a 
considerar os custos de manuten9ao de tal atividade. No 
decorrer do trabalho, serao apresentados dados de custos 
de pessoal como mddia mensal. 

0 sistema ora apresentado foi idealizado pelo Eng. Lu- 
ciano Lisbao Junior quando Chefe da Unidade Regional 
de Pesquisa Florestal Centro-Sul — EMBRAPA e implan- 
tado nesta Unidade, em cardter experimental. 

REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Os ultimos dez anos foram, para as institui90es de 
pesquisa e desenvolvimento brasileiras, um perfodo de 
profundas modifica9(5es. A preocupa9ao govemamental em 
criar um potencial de pesquisa cientffica e tecnolbgica 
passou a manifestar-se (Marcovitch & Vasconcellos, 1980). 

para Arezzo (1979), a necessidade crescente de novos 
m^todos e tdcnicas na administra9ao, planejamento e 
controle de projetos de pesquisa vem sendo sentida ha 
pouco mais de duas ddcadas, em face da amplitude dos 
problemas trazidos pelo crescimento economico. 

0 processo administrativo tern sido descrito de diver- 
sas formas. Alguns autores como Stella (1976), concebem 
como fun90es bdsicas: planejamento, organiza9§:o, controle 
e comunica9a:o. Ji Maximiano (1981) define e seleciona as 
seguintes etapas: planejamento, organiza9So, dire9ao e con- 
trole. E evidente que todo processo administrativo de um 
projeto basicamente depende da atividade de planejamento 
(Pinto, 1976). Entretanto, um bom planejamento 6 insufi- 
dente para que todo o cronograma de execu9<ro do projeto 
seja seguido conforme elaborado. Ha a necessidade de 
acompanhamento constante das atividades na fase de ope- 
ra9So propriamente dita. A este procedimento podemos 
denominar controle (Stella, 1976). 

A institui9fo de pesquisa, como qualquer organiza- 
9<ro, deve levar em conta o ambiente em que se situa. Este 
ambiente 6 constituldo pelos seus usudrios (indiistria, agri- 
cultura, govemo), pela prdpria comunidade, pelo sistema 
de ensino superior, outras institui90es de pesquisa. E este 
ambiente dinamico, que faz com que as solu95es retiradas 
de experiendas anteriores se tomem cada vez menos Uteis 

para os problemas presentes (Marcovitch & Vasconcellos, 
1980). Um institute de pesquisa tern caracten'sticas essen- 
cialmente diferentes quando comparado a uma empresa in- 
dustrial ou comercial. A natureza do seu produto 6 geral- 
mente t5o mais dificil de especificar que o seu desenvolvi- 
mento n<ro pode ser feito da mesma forma (Marcovitch 
& Vasconcellos, 1980). Embora grande parte da literatura 
concemente ao tema dirija-se especificamente a controle 
de atividades industrials, pode-se assimilar a conceitua9ao 
basica como valida. Assim, Maximiano (1981) reconhece na 
atividade de controle uma fun9ao gerencial e o define como 
um processo que orienta a atividade para que a mesma al- 
cance algum objetivo predeterminado. Para Pinto (1976) 
controlar e assegurar que os resultados obtidos correspon- 
dam, tanto quanto possfvel, aos pianos. Isto implica es- 
tabelecer padrOes, comparar os resultados atuais com o 
padrao estabelecido e na necessaria 3930 corretiva quando 
a execu9ao se desviar do piano. Com este concorda Stella 
(1976) ao mencionar que o controle d essencialmente a 
medida e a con^ao das atividades dos subsistemas para se 
assegurar o exito de um piano global. 

Ja Maximiano (1981) enfatiza que, em institui9(5es 
de pesquisa o controle nSo 6 somente atraves da analise 
dos desvios entre o que se planejou e o que se realizou, 
mas tambdm avaliando-se o nlvel de adequa92[o da estratd- 
gia escolhida em vista das condi95es do ambiente externo. 

Marcovitch (1981) salienta que as dificuldades de 
um bom planejamento sSo muitas, mas sua existencia traz 
um retorno que compensa o investimento. No entanto, este 
retorno serd obtido na medida que um adequado processo 
de acompanhamento e controle seja estabelecido. 

0 mesmo autor estabelece que os principais objetivos 
do acompanhamento e controle, resumidamente, seriam: 

a) registrar e informar aos vdrios m'veis sobre a execu9ao 
das atividades, os resultados alcan9ados e os gastos in- 
clufdos; 

b) corrigir, quando necessdrio, os desvios entre o planejado 
e 0 executado; 

c) permitir realoca9ao de recursos humanos e materials, em 
decorrencia de fatores inesperados; 

d) centralizar, a nfvel de institui9ao, o registro de resultados 
de tal forma que seja constitui'da uma "memdria" de to- 
dos os projetos executados e resultados alcan9ados, para 
consulta e evitar duplicidade de esfor90S. 

Evidentemente ao se salientar a importancia das ativi- 
dades de acompanhamento e controle, pode-se imediata- 
mente estabelecer os diversos m'veis hierarquicos aos quais 
tais atividades estariam subordinadas. Para Maximiano 
(1981) assim como a fun95o de planejamento aplica-se aos 
m'veis estrat^gico, departamental e operacional, o processo 
de controle tern m'veis correspondentes. 

No caso especi'fico de controle de projetos de pesqui- 
sa visualiza-se dois m'veis distintos de controle, ou seja: 
controle t^cnico e o controle operacional do projeto. 
Marcovitch (1981) incorpora este conceito salientando que 
as duas situa90es fluem em paralelo, sendo as informa9Qes 
t^cnicas a essencia do projeto. Assim, este controle tdcnico 
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seria realizado atraves de relatorios periodicos, avaliados pe- 
la dire9ao superior ou gerencia geral da entidade. A elabora- 
te de tais relatorios caberia aos coordenadores ou gerentes 
de projeto. Marcovitch (1981) reconhece na atividade uma 
carga consideravel para os coordenadores, que normalmente 
ja possuem grande numero de atividades tdcnicas. Entretan- 
to, d de parecer que a motiva^ao de executar bons relatorios 
persistira enquanto os mesmos forem lidos, comentados e 
utilizados para tomada de decisjto e informa9ao de retorno. 

Para Maximiano (1981), a situa92o tecnica refere-se 
ao objetivo do projeto, isto e, ao seu resultado final, seja 
ele um produto ou uma informa9ao, e, portanto,o contro- 
le nesta dimensao diz respeito d qualidade tdcnica das solu- 
9Qes e ao cumprimento dos prazos. 

O segundo m'vel abordado, objeto do presente traba- 
Iho, 6 o controle operacional. Tal atividade tem em seu es- 
copo basicamente o acompanhamento do dia-a-dia do pro- 
jeto. Seu objetivo nao seria a avalia9ao tecnica dos resulta- 
dos e sim o monitoramento das atividades, centralizando 
em um Setor de Acompanhamento e Controle composto 
basicamente por um distribuidor -de senses, responsavel 
pelo envio de resumos das atividades realizadas mensalmen- 
te ao gerente geral da entidade. 

O delineamento do piano operacional (cronograma 
de execu9ao, excluindo atividades extremamente rotineiras) 
facilita a implanta95o de um bom sistema de acompanha- 
mento (Marcovitch, 1981). 

A documenta95o de um sistema de acompanhamento 
de projetos 6 dispom'vel e jd utilizada por inumeras empre- 
sas no Brasil (Marcovitch, 1981). O mesmo autor, resumida- 
mente, comenta as possfveis demais fases de um sistema, 
quais sejam: 

Base do sistema de 
Acompanhamento 

usando 

Sistema de informates 
computadorizado ou nio 

Continuando, o autor menciona que tres tipos de rela- 
torio poderiam resultar deste process© de acompanhamento 
e controle: 

a) para a gerencia geral de pesquisa, fornecendo uma visSo 
abrangente do desempenho dos setores e um resume das 
grandes discrepancias entre o executado e o planejado; 

b) para as chefias dos setores com varia9ao entre planejado 
e executado e ocupa92o de tecnicos dispomveis; 

c) para o gerente do projeto, com dados exclusivamente so- 
bre o projeto sob sua responsabilidade. 

Tais documentos serviriam de base para a realiza95o 
de reunides de acompanhamento e feedback entre os ele- 
mentos envolvidos no projeto (Marcovitch, 1981). 

Uma preocupa9ao constante dos gerentes de pesqui- 
sa (dire9ao da entidade) seria a quantifica9ao do beneffcio 
gerado por um sistema de controle. Tendem a concordar 
com a provavel diminui9ao da carga de opera9Jfo propria- 
mente dita sobre o pesquisador, porem temem o afasta- 
mento do mesmo do trabalho por ele idealizado. Esta seria 
a principal razao para um questionamento provavel do rela- 
torio mencionado na almea C sendo que a atividade de 
acompanhar tecnicamente a opera9ao flcaria a cargo do pes- 
quisador, mantendo-o proximo das etapas de desenvolvi- 
mento do projeto "no campo" 

Ao se elaborar um sistema que visa alcazar um acom- 
panhamento e controle efetivo em entidades de pesquisa, 
verifica-se a existencia de um principio fundamental do 
controle que 6, basicamente, que o mesmo custasse no nri- 
nimo menos que o valor das perdas sem o referido controle 
(Maximiano, 1981). No caso de atividades que necessaria- 
mente deveriam ser realizadas, centralizadas ou nio, o pro- 
cesso para determina9ao de sua validade seria a compara9ao 
entre o custo destas atividades realizadas de modo centrali- 
zado via Setor de Acompanhamento e Controle contra o 
custo das mesmas atividades realizadas por cada participan- 
te do sistema. 

Um ultimo tdpico a ser mencionado seria uma condi- 
cionante que se torna extremamente poderosa para o suces- 
so de qualquer sistema de acompanhamento, qual seja, a 
aceita9ao pelos membros da organiza9ao (Maximiano, 
1981). Este comenta que a evidencia empmca demonstra 
que as pessoas resistiriTo a serem controladas,amenosque 
entendam por que isso esta acontecendo e que sintam o sis- 
tema como importante para o seu trabalho. 

MATERIAS E METODOS 

Para que um sistema seja efetivado, toma-se impres- 
cindfvel a esquematiza9lo do mesmo atraves de uma linha 
de 3950 pr^-determinada, Desta forma, os membros da equi- 
pe envolvida podem visualizar a seqiiencia de todos os elos 
do sistema facilitando a comunica95o entre os setores de 
apoio, o SCA, os pesquisadores e a gerencia, sem que haja 
superposi93o de tarefas e conseqiientemente duplica9So de 
trabalho e custo. Considerando os fatores descritos, a Figu- 
ra 1 apresenta um Sistema de Controle e Acompanhamento 
- SCA em atividade, dentro da estrutura hipot^tica de uma 
institui9ao de pesquisa. 

Como pode-se observar, o SCA 6 alimentado inicial- 
mente atravds da gerencia e pesquisadores. Os setores de 
apoio recebem e transmitem informa96es para o SCA que 
as armazena em um acervo de dados para consultas, assim 
como resume e envia estas mesmas informa^es para a ge- 
rencia de pesquisa, para sua aprecia9ao e tomada de deci- 
soes. 

O responsavel pelo SCA realiza as tarefas inerentes 
ao sistema na qualidade de executor e tambdm supervisiona 

Piano operacional (Cronograma de 
execugab) 

Ficha de projeto 

Acompanhamento das principals 
dimensSes do projeto 

atraves 

Gerente de projeto -^Unidade de 
Acompanhamento e Controle 
(UAC) 

tja_, f -*■ chefes de setores de apoio 
[ -*■ gerentes de projeto 
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F1GURA 1 - Esquema da utiliza9§o de um sistema de Controle e Acompanhamento - SCA 

os elos pelos quais o mesmo 6 composto na fun9ao de con- 
trolador, verificando que cada canal de comunica9ao esteja 
funcionando a contento, considerando que a ruptura de 
apenas um elo podera prejudicar toda uma corrente de in- 
forma9c5es. 

A seguir demonstrar-se-a o roteiro para operacionali- 
zagSo de um Sistema de controle e Acompanhamento — 
SCA. 

Cronograma de execu9ao 

Uma das primeiras medidas a serem observadas mes- 
mo antes de se iniciar a parte operacional do Sistema 6 a pa- 
droniza9ao de terminologias que serao utilizadas por toda 
uma equipe tecnica. Um termo usado para designar uma ati- 
vidade deve ser sempre o mesmo embora existam tecnica- 
mente sinonimos para o mesmo. 

Sao confeccionados nas entidades de pesquisa, usual- 
mente, cronogramas anuais de execu9ao de atividades da 
experimenta9ao prevista para o ano seguinte (Tab. 1 e 2). 

TABELA 1 - Cronograma de execu^ao (experim. conjunta com 
outras instituigdes) 

1 - Cronograma de execu^o 
- Experimento = 999 - Ensaio de espa?amento para 

guapuruvu em Morretes 

Atividade ano de 1982 
J F M A M J J A S 0 N D 

1. Ro^ada 
2. Coleta de dados 

X 
X 

TABELA 2 - Cronograma de execu^So (na base fisica local) 

1 - Cronograma de execu^So 
- Experimento = 998 - Ensaio de espa?amento para a 

bracatinga - Curitiba 

Atividade ano de 1982 
J F M A M J J A S 0 N D 

1.Ara^ao 
2. Plantio 
3. Coleta de dados 
4. Teste de laboratorio 
5. Analise estatfstica 

X 
X 

X 
X 

X 
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1) Data maxima para entrega dos cronogramas ao SCA(no 
exemplo) - 30/09/81. 

2) Todo experimento deve ter um codigo (como na Tabela 
1 — exp. "999") fornecido pelo operador do sistema, 
para facilitar o controle. 

Programa de atividades por projeto - PMA 

De posse dos cronogramas de execu9So, o operador 
do sistema confere as informa95es recebidas, transportan- 
do-as para a programa9ao dentro de terminologias existen- 
tes (ou adequando e criando outras), observando as datas 
para realiza9ao das atividades previstas (Tab. 3). 

TABELA 3 — Programacao mensal de atividades por projeto — PMA 
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998 Curitiba 0,5 1250 01 20 X X 

999 Morretes 1,0 1111 01 37 X 

Todas as informa9(5es deverSo estar transcritas at^ fins 
de outubro de cada ano, sendo o mes de novembro dedica- 
do ao cadastramento de toda a experimenta9ao planejada, 
via computador ou em fichario-memoria, indispensavel para 
o controle. 

Cronograma preliminar mensal de atividades = CPMA 

Mensalmente atd o dia 05 do mes anterior (iniciando 
em 05 de dezembro), envia-se aos pesquisadores um crono- 
grama preliminar mensal de atividades relacionando todos 
os experimentos com as atividades previstas para o mes pos- 
terior (Tab. 4). 

TABELA 4 - Cronograma preliminar mensal de atividades - CPMA 

DO - Setor de Controle e Acompanhamento 
AO - Dr. Heitor de Freitas CPMA/SCA/15/82 

M£S - Agosto/82 

CRONOGRAMA PRELIMINAR MENSAL DE ATIVIDADES 

Cddigo do 

experimento 
Atividade prevista para o mes 

ConfirmacSo da 
execu<;So 

Sim NJo 

Reprogra- 

mafSo 

♦998 - Coleta de dados (Curitiba) X (1) 
Setembro 

* 999 - Roijada (Morretes) X (2) 

997 - Replantio (Curitiba) X 

996 - Vistoria (Guarapuava) X 

ExistirSo altera^des quanto a metodologia a empregar? SIM □ NAO □ 
(Conforme condiijOes estabelecidas na programacao original) 
Em quais experimentos? 
(Anexar nova metologia se for o caso) 
Especificar: 

•Dados a coletar * Capina — se manual ou mecanizada 
••Tipo de andlise e varidveis * * Material a coletar 

•••Semente - espdcie e quantidade * * Laboratdrio - definir teste 
- Mudas - espdcie e quantidade 

ObservacOes: (1) - Efetuar capina total em lugar da coleta de dados 
(2) - Rocada mecanica 

0 presente CPMA deverd ser devolvido ao SCA atd o dia 15/07/82 impreterivelmente. 

01/07/82 Paulo Leal 
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Ate o dia 15 do mes em que e enviado, este cronogra- 
ma deve ser devolvido ao responsavel pelo SCA, com a con- 
firma^o ou nSo da execu9ao das atividades previstas, sendo 
que no segundo caso as atividades devem ser reprogramadas 
(998). Outras atividades podem ser inclmdas (9981), (997 
e 996), ou ainda poderSo ser anotadas informa95es que o 
pesquisador julgue necessarias2 

Importante: Sendo a PMA urn instrumento dinami- 

co, as reprograma95es sao de extrema valia para realimen- 
ta9§d da mesma. 

Cronograma de viagem (preliminar) 

Juntamente com o CPMA e enviado ao pesquisador 
um formulario para ser preenchido em caso de viagem 
(Tabela 5), bem como para responsaveis por outras areas. 

T ABE LA 5 — Cronograma de viagem (preliminar) 

CRONOGRAMA PRELIMINAR MfiS: Agosto/82 

C6digo 

experim. 
Atividade Roteiro Pen'odo Pessoal Veiculo 

Or9amento 

estimado 

999 Vistoria Curitiba-Gua- 
rapuava- 
Curitiba 

10 e 11/08 Heitor 
Freitas 

Brasilia 35.000,00 

De posse dessas infom^Qes, o SCA elaborara os seguintes documentos: 

TABELA 6 - Cronograma mensal de atividades efetivo — CMAE 

DO SETOR DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 
AO SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS SCA/CMA 08 

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES 

Mes: Agosto/82 

Item Exp. Cod. Atividade Local 
Area 

(ha) 
Observa9<3es 

Limpeza 
01 998 Capina total 

Ensaio de esp. p/ brae. Curitiba 0,50 1250 mudas 

Replantio 
01 997 Teste de procedencia 

de E. dunnii Curitiba 1,26 2100 mudas 
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Cronograma mensal de atividades efetivo = CMAE 

Neste formulario (Tab. 6) devem constar todas as in- 
forma9Qes que facilitem a execu^o da tarefa. Tal docu- 
mento contribuira tambdm para o planejamento de grupos 
de trabalho e distribui9ao de tarefas pelos responsaveis por 
setores de apoio (campos experimentais, laboratdrios etc.). 

Este cronograma devera ser enviado aos setores at^ o 
dia 20 do mes anterior ao da execu9So das atividades. 

TABELA 7 - Ficha deacc 

Exemplo "a" = envio 

Ficha de Acompanhamento 
Outras InstituigSes  

I SCA 03/82" 

Emitido em 25/7/82 
Devolver ate 05/9/82 

EMPRESA: Florestal Ltda. - Eng9 Nelson Borba  

EXPERIMENTO: 999 Ensaio de espa^amento para o guapuruvu 

Ficha de acompanhamento "outras instituigdes" = FA/OI 

Ate o dia 30 do mes anterior serao enviadas fichas de 
acompanhamento para outras entidades que mantenham ex- 
perimenta9ao com a Unidade em questao, constando as ati- 
vidades pre vistas para a execu9lo no mes seguinte (Tab. 7 - 
exemplo "a"). 

ihamento "outras institui^es" 

Exemplo "b" = retorno 

Ficha de Acompanhamento 
Outras Instituicdes 

SCA 03/12 

Emitido em 25/7/82 
Devolve! at^ 05/9/82 

EMPRESA: Florestal Ltda. - Eng? Nelson Borba  

EXPERIMENTO: 999 Ensaio de espagamento para o guapuruvu 

Execute de atividade programada p/o mes de agosto 

1) Rogada mecanica □ Nao □ Sim Data  

2 )   □ NSo □ Sim Data  

3) _ _ _   □ Nao □ Sim Data  

Outras (nao previstas e realizadas):    

UC X704 Execugao de atividade programada p/o mes de agosto de 1982 

1) Rogada mecanica □ Nao □ Sim Data / / 

2) □ Nao □ Sim Data /  / 

3 ) □ NSo □ Sim Data /  / 

Outras (nSb previstas e realizadas): Combate a formiga  

Observagao:   , Observagao: 1 - Rogada antecipada julho/82  

- " "" 2 - Houve ataque de formigas cortadeiras 

(Espago destinado a informagoes no caso de impossibilidade ou nJo 
execugao da atividade prevista) 

(Espago destinado a informagoes no caso de impossibilidade ou nao 
execugao da atividade prevista) 
Solicitamos que essa entidade nos fomega mffo-de-obra para a cole- 
ta de dado a ser realizada em setembro/82. em razao de estarmos 
com pessoal reduzido neste mes.   

    /   
Visto; SCA Visto: SCA 

Pesquisador: Paulo Leal Pesquisador: Paulo Leal 
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A ficha de acompanhamento "outras institui^es" te- 
ra como finalidades basicas: 1) quando do envio, um ser- 
vi90 de alerta (Tab. 7 — exp. "a"); 2) quando do retorno 
(Tab. 7 - exp. "b"), um canal de comunica9ao entre o 
pesquisador responsavel pelo experimento e a entidade 
colaboradora. 

Movimentagdo 

Quando do retorno do cronograma preliminar (1) de 
viagens (Tab. 5), enviado aos pesquisadores (anexo do 
CPMA - Tab. 4), o responsavel pelo SCA (2) agrupara 
todas as viagens previstas em um quadro de movimenta- 

9ao preliminar (3) (Tab. 8 — exp. "a"), 0 Q113! s®1"3 envia- 
do a chefia para suas considera9Qes. Apos estas conside- 
ra9<5es, este instrumento, agora denominado Quadro de 
Movimenta9ao Efetivo (4) (Tab. 9) retornara ao SCA 
(5) que o enviara ao Setor de Campos Experimentais (ou 
outro) para ajustes com rela9ao ao pessoal envolvido (6). 
Retomando ao SCA (7) sera encaminhado para datilogra- 
fia e acompanhamento (8) (Secretaria). Considerando esta 
estrutura hipot^tica, adiante demonstrar-se-a este percurso 
atrav6s de um fluxograma (Fig. 2), o qual condensa as ati- 
vidades acima mencionadas, agregando-as k seqiiencia nu- 
m^rica (1 a 8) apresentada. 

TABELA 8 - Quadro de movimenta9ao preliminar 

QUADRO DE MOVIMENTAQAO PRELIMINAR MfiS; Agosto/82 

Codigo 

Experim. 
Atividade Roteiro Pen'odo Pessoal Veiculo 

Or9amento 

Estimado 

996 Vistoria Ctba-Guara- 
puava-Ctba 

lOe 11/8 Heitor 
Freitas 

Brasilia 35.000,00 

Proj. 04 
Contatos p/ futuras 
instances de exp./ 
medi9ao de area 

Ctba-Guara- 

puava-Ctba 
a definir 

Homero 
Beltrao 
1 Tecnico 

Brasilia 80.000,00 

Prog. 
Treinam. 

Seminario Adm. 
Rec. Humanos 

Ctba-P.Ale- 
gre-Ctba 

05 a 11/8 Jorge L. 
Lima 

Aereo 150.000,00 

Total 265.000,00 

TABELA 9 — Quadro de movimenta9ao efetivo 

QUADRO DE MOVIMENTAQAO EFETIVO MfiS: Agosto/82 

Codigo 

Experim. 
Atividade Roteiro Pen'odo Pessoal Veiculo 

Or9amento 

Estimado 

Custo 

Real 

996 e 

Proj. 04 

Vistoria e contatos 
p/ fut. inst. exp. 
(med. area) 

Ctba-Guara- 

puava-Ctba 
10a 11/8 

Heitor de Freitas, 
Homero Beltrao e 
Tdc. Pedro Melo 

Brasilia 100.000,00 

Prog. 
Trein. 

Sem. Adm. Rec. 
Humanos 

Ctba-P. Ale- 
gre-Ctba 

05 a 11/8 Jorge L. Lima Aereo 150.000,00 

Total 250.000,00 
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Fluxograma para Movimentagao 

SCA 

Cronograma 
Preliminai 

Quadro de 
Movimenta^ffo 

Preliminar 

Centralizagao 
para Envio a 

Secretaria 
(Sub-chefia) 

© 

Quadro de 
Movinienta9a:o 

Efetivo (Retomo) 

.© 

© 

1. de 1 a 8 de cada mes 
2. ate dia 18 
3. de 18 a 20 
4. de 20 a 22 
5. dia 22 
6. de 22 a 24 
7. dia 24 
8. dia 
8 de 24 a 30 

Pesquisador /ADM 

© C. P. com 
Programasifo 
de Viagens 

Gerencia de Pesquisa 

Quadro de 
Movimenta^So 

Efetivo 

Setor de Campos Experimentais 

Conhecimento da 
Movimentafdo e 

Ajustes 

® 

Secretaria 

Datilografia, 
Acompanhamento e 

Encaminhamento 
aos Setores, 
Conforme 

Procedimento 
Usual 

FIGURA 2 - Fluxograma para movimenta?So 

Relatorio de Atividades = RA 

Ati o dia 05 de cada mes, os setores de apoio envia- 
nfo ao SCA um relatdrio de atividades do mes anterior, in- 
clusive em viagens, constando os funcionarios de apoio en- 
volvidos e percentuais dedicados a cada experimento (Tab. 
10). 

Como pode ser observado, os relatorios de atividade 
dos setores de apoio trazem uma gama muito grande de 
informa90es que se compiladas, obedecendo uma seqvien- 
cia logica e canalizadas aos departamentos competentes, po- 
derao ser de grande valia para uma visualiza^So do trabalho 
desenvolvido por estes setores, possibilitando ajustes que 
permitam aos mesmos uma maior produtividade. 

Relatorio Consolidado de Atividades = RCA 

Este documento vem exatamente de encontro ao que 
foi anteriormente citado, ou seja, formado pela compila- 
9ao das informa9Qes dos relatorios de atividades, incluindo 
calculos de rendimento (Tab. 11 - exemplo "a" e "b") e 
uma compara9ao entre atividades previstas e nab realizadas 
e realizadas sem previsao (Tab. 12). 

Atraves dos exemplos acima pode-se observar que as 
informa95es foram agrupadas resumidamente antes de 
serem enviadas para aprecia9ao. 

O relatorio consolidado de atividades devera ser envia- 
do ao departamento competente at6 o dia 10 de cada mes, 
para que o responsavel possa corrigir possiveis distor90es 
em tempo habil. 

Atem do que foi citado, este instrumento (Tab. 12) 
serve de base tamb^m para a realimenta9ao* da Programa- 
930 Mensal de Atividades (Tab. 3). 

Acervo de Dados 

Com o intuito de centralizar informa9Qes, evitar du- 
plica9ao de arquivos e utilizar de forma mais racional o es- 
pa90 fi'sico da entidade, sugere-se um acervo de dados cen- 
tralizado. Este acervo seria composto por uma bateria de ar- 
quivos onde seria concentrada toda a experimenta9ao da en- 
tidade, por projeto, por experimento e por situa9ao. Os ar- 
quivos conteriam pastas onde seriam arquivados por ordem 
cronologica, o piano do experimento e todos os anexos re- 
ferentes a atividades executadas, tais como; analise de solo, 
coleta de dados, analise estatistica etc. Esses anexos, bem 
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TABELA 10 - Relatorio de atividades - exemplo "a" 

SERVigOS EXECUTADOS NOS EXPERIMENTOS 
SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS SEE 08/82 
UNIDADE/EMPRESA MfiS: Agosto/82 

Codigo 

Experimento 
Atividades Realizadas 

Homens/Horas 

Utilizadas 

Dia do Im'cio 

e Tdrmino 

998 Capina total 25,00 20 a 25/08 
800 Coleta de dados (H e DAP) 14,00 15 a 17/08 

1) Viagem proj. 04 Medico de area (50%) 13,00 10 a 11/08 

TOTAL 39,00 

ObservaQges: Dias uteis - 20  
 For9a de trabalho - 03 , 

Horas nSo trabalhadas — 15,00 
1) Pedro de Melo 

03/09/82^    ENVIAR AO SCA 
Responsavel ATfi O DIA 05 

exemplo "b" 

SERVigOS EXECUTADOS NOS EXPERIMENTOS 
SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS SEE 08/82 
UNIDADE/EMPRESA MfiS: Agosto/82 

Codigo 

Experimento 
Atividades Realizadas 

Horas 

Mdquinas 

Hora 

Relogio 

Dia do Inlcio 

e Tdrmino 

700 Gradagem (1,5 ha) 8,00 13,00 03 a 04/08 

TOTAL 8,00 13,00 

Observagges: 1 - Hora parada (chuva) - 40,00 h 
2 — Manutenggo do trator — 4,00 hT 

 3 - Consumo combustivel - 35 L 

05/09/82  :  ENVIAR AO SCA 
Responsdvel ATE O DIA 05 
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TABELA 11 — Calculo de rendimento (HH/ha) - exemplo "a" 

RESUMO DE ATIVIDADES 

MfiS: Agosto/82 SETOR — Campos Experimentais 

Atividade 
C6digo 

do 
Experimento 

Area 

(ha) 

Horas 

Trabalhadas 

Rendimento 
Efetivo 
H/ha 

Capina total 998 0,50 25,00 50,00 

Subtotal/mddia Hiniii iilliirt 0,50 25,00 50,00 

Coleta de dados (H, DAP) 800 1,05 14,00 13,33 

Subtotal/mddia 
hiiihiiiiiiiii 1,05 14,00 13,33 

Viagens: 

1 — Medi9a:o de drea 

1) Tdcnico Pedro de Melo 

Dias uteis - 20 

Forga de trabalho — 03 homens 

Hora nSb trabalhada — 15,00 

Proj. 004 50% 

13,00 

Guarapuava 10 e 11/08/82 

TOTAL 39,00 

exemplo "b" 

RESUMO DE ATIVIDADES 

MES: Agosto/82 TRATOR: Ford 

Atividade 
C6digo 

do 
Exp. 

Area 

(ha) 

Horas Trab. Rendim. Efet. 
Observa^Ses 

HM HR HM/ha HR/ha 

Gradagem 700 1,50 8,00 13,00 5,33 8,66 Efetuada 
tres gradagens 

Subtotal/mddia 
///////// 

1,50 8,00 13,00 5,33 8,66 

1) Hora parada (chuva) — 40,00h 

2) Manuten^o do trator — 4,00h 

3) Consume total - 35,00 L 

4) Consume (mddia) — 4,38 L/HM 

TOTAL 1,50 8,00 13,00 
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TABELA 12 Atividades previstas e nao realizadas e realizadas sem previsao 

ATIVIDADES REFERENTES AO Mfis DE: Agostp/82 

C6digo 

Experimento 

Atividade 

(Prevista e N§d Realizada) 
Motivo 

997 Replantio (Curitiba) Impossfvel por excess© de 
chuvas; transferir para 

outubro (*) 

C6digo 

Experimento 

Atividade 

(Nao Prevista e Realizada) 
Horas 

800 Coleta de dados (H e DAP) 
Curitiba 

14,00 H/H 

Total Campos Experimentais 14,00 H/H 

700 Gradagem (Curitiba) 8,00 HM 13,00 HR 

Total Mecaniza^ao 8,00 HM 13,00 HR 

10/09/82 J<cJL 
SCA 

TABELA 13 - Um modelo para Ficha de Ocorrencia 

Data Cod. do Exp. Ocorrencia 

700 Efeito do sombreamento na produgSto de mudas de canafistula em Campo 
Mourfo, PR. 

10 a T 5/03/81 700 Efetuado prepare do terreno, quando utilizadas 2,00 HH com rendimento 
efetivo de 40,00 H/ha para uma area de 0,05 ha. 

25/03/81 700 Efetuado plantio nesta data com tempo encoberto, solo com teor de umi- 
dade bom, sendo que ocorreu 3,0 mm de chuva no dia do plantio, e n9 
de mudas = 500. Foram utilizadas 20,00 H/H = rendimento efetivo de 
400,00 H/ha; Delineamento = blocos ao acaso com 3 repeti^Ses; Espa?a- 
mento = 1 m X 1 m. Croqui (anexo A). 

22/12/81 700 Efetuada capina total, sendo utilizadas 1,00 HH com rendimento efetivo 
de 20,00 H/ha. 

23/03/82 700 Efetuada coleta de dados, H e DAP, sendo utilizados 8,00 HH com rendi- 
mento de 160,00 H/ha (Anexo B). 

abril/82 700 Efetuada A.V. blocos ao acaso (H e DAP) sendo utilizadas 2,00 HH (Ane- 
xo C). 

Dez./82 700 Publica^o - Scares, M. Efeito do sombreamento na produfSo de mudas 
de canafistula. Revista Florestal n9 1, V.l, p. 3545, 1982. 
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como outras informagOes (HH ou HM dispendida na execu- 
920 de atividades referentes ao experimento e atividades 
que nSo possuem anexo) sSo registrados em uma ficha de 
ocorrencia (Tab. 13) que atua como memoria, formando 
um historico dos trabalhos desde sua implanta9ao. 

Como pode ser observado, a ficha de ocorrencia em 
questSo e muito simples mas pouco dinamica se conside- 
rarmos a possibilidade de um anexo chegar ao SCA com de- 
fasagem cronoldgica, Como altemativa, esta ficha poderia 
ser substituida por um jogo de formuldrios frente e verso 
contendo uma folha de face com os dados de implanta92o 
do experimento e, seqiiencialmente, as terminologias uti- 
lizadas na Programa9So Mensal de Atividades (Tab. 3), jd 

com o espa90 destinado a anota95es das informa95es, Este 
cademo seria utilizado tamb^m quando da conclusdo de um 
projeto, podendo ser facilmente arquivado e manuseado. Os 
dados serdo mantidos em arquivo morto pelo perfodo de 
tempo desejavel. 

Todo sistema a ser implantado tern, como fator de 
relevada importancia, o custo dispendido para sua manu- 
ten9ao. Em vista disso, apresenta-se a seguir uma tabela de 
todas as atividades componentes deste Sistema de Controle 
e Acompanhamento comparando racionalmente 0 custo de 
cada uma delas com a existencia ou nSo do SCA em uma 
entidade de pesquisa (Tab. 14). 

TABELA 14 - Estimativa de custo mensal do sistema de controle e acompanhamento 

SITUAgAO 1 SITUAgAO 2 

COM A UTILIZAgAO DO SISTEMA SEM A UTILIZAgAO DO SISTEMA 

Custo Pessoal Custo Custo Custo Custo % Rela9ab 
Documento 

SCA Envolvido Total SCA Pessoal Total Situa9fo 

CPMA 0,73 0,70 1,43 _ 2,79 2,79 - 95,10 
QMP 0,73 1,77 2,50 — 2,06 2,06 + 2136 
QME — 0,27 0,27 — 0,75 0,75 - 36,00 
CMAE 1,10 0,14 1,24 — 3,54 3,54 -185,00 
FA/OI 0,12 0,07 0,19 — 0,70 0,70 -268,00 
RA — 0,20 0,20 — — — +100,00 
R.C.A. 0,73 0,07 0,80 — 0,93 0,93 - 16,25 
M.A.D. (F. ocor.) 1,95 139 3,34 — 7,46 7,46 -123,35 

+ = situa9§:o 1 
- = situa9ao 1 

custo > situa9ao 2 
custo < situa9So 2 

LEGENDA: 

CPMA — Cronograma Preliminar Mensal de Atividades 
QMP — Quadro de Movimenta9ao Preliminar 
QME — Quadro de Movimenta9ao Efetivo 
CMAE — Cronograma Mensal de Atividades Efetivo 
FA/OI — Ficha de Acompanhamento "outras institui9Ses" 
RA — Relatorio de Atividades 
RCA — Relatorio Consolidado de Atividades 
MAD (F. ocor.) — Manuten9ao de Acervo de Dados (Ficha 

de ocorrencia). 

Para que fossem obtidos os dados que permitiram a 
avalia9ao do custo do sistema considerou-se os seguintes 
itens: 

a) Implanta9ao em carater experimental 
b) Equipe de 14 pesquisadores 
c) Experimentos em tomo de 400 
d) 01 controlador m'vel mddio 

e) 176 horas uteis mensais 
f) salario mmimo regional (Sul/Sudeste e DF) 

Todas as atividades que geraram os relatoros compo- 
nentes do sistema sSo necessariamente realizados em pesqui- 
sa com a existencia ou nSo do SCA. 

Na tabela 14 podemos observar que o SCA necessita 
tambdm de um pessoal paralelo para sua atua9§:o, no qual 
estSo inclufdos pesquisadores (m'vel superior), mSo-de-obra 
cujo custo 6 relativamente alto, embora o tempo dispendi- 
do seja pequeno (situa9ao 1), Nao considerando a existencia 
do sistema, todas as atividades sao realizadas quase que ex- 
clusivamente pela equipe tecnica o que encarece signiflcati- 
vamente a pesquisa (situa9ao 2). Percebemos tambem que 
em apenas dois dos elos a situa9ao 1 apresenta custo maior 
que a situa9ao 2; 

a) Quadro de Movimenta9ao Preliminar - QMP. 0 custo 6 
relativamente maior (21,36%) com a existencia do SCA 
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em razSo da soma da mao-de-obra do controlador. 
b) Relatdrio de Atividades - RA. 0 custo com a condugao 

do sistema (situafSo 1) foi 100% mais elevado que na si- 
tua^ao 2 (inexistencia do sistema) em fun93o deste elo 
ser imprescindfvel para o funcionamento do SCA. 

CONCLUSOES E RECOMENDAgOES 

Considerando-se a sistematica apresentada e a expe- 
riencia adquirida com sua implanta^So experimental, po- 
de-se em primeira instancia, recomendar: 

a) Dinamiza?!© do sistema 
Para que o sistema possa ser dinamizado apenas com 

urn ou dois funciondrios, no mdximo, sugere-se primordial- 
mente a estrutura^o de um setor, principalmente e quan- 
do for o caso, na recuperaijdo de informa9(5es para forma- 
930 do acervo de dados, 

b) Relacionamento com a gerencia geral 
0 primeiro contato do sistema sempre sera estabele- 

cido com a gerencia geral ou atravds dela, se considerarmos 
que existird um grande percentual da equipe da entidade 
envolvida. Portanto 6 de vital importancia que o gerente 
geral esteja convencido da validade do sistema e seja co- 
nhecedor dos beneficios que ele poderd trazer. 

c) Equipe tdcnica (aceitaqSo) 
A receptividade da equipe tdcnica poderd depen- 

der exclusivamente do fato de se dar ou nfo reconheci- 
mento do sistema na fase de prd-implanta93o. 

0 intuito dessa apresenta93o n3o deve ser apenas 
a notifica93o que o sistema estd sendo implantado, mas sim 
de se deflnir objetivos e acatar sugestQes, quanto 3 sua 
operacionaliza93o. 

d) Setores de apoio (conhecimento) 
Para que exista uma perfeita integra93o dos setores 

de apoio com o SCA, torna-se necessdria a conscientiza- 
93o dos responsdveis quanto a qualidade da informa93o que 
vird retro alimentar o sistema. O acervo de dados, quanto 
a credibilidade, dependerd quase que exclusivamente deste 
fator. Como receptores, estes mesmos setores devem estar 
preparados quando da utiliza93o deste canal para facilitar 
o seu trabalho, ao inves de percebe-lo como um servi90 de 
cobran9a. 

e) Requisites bdsicos de um controlador 
0 elemento destinado a exercer as atividades de 

controlador deveria, em termos de escolaridade, possuir ni- 
vel mddio, preferencialmente tecnico (de acordo com as es- 
pecificidades da pesquisa desenvolvida na entidade). Acres- 
cente-se a este curn'culo tendencias administrativas, senso 
de organizaqSo, capacidade de memoriza93o, observaqSo e 
bom relacionamento humano. 

f) SCA — avalia90es 
No transcorrer da fase experimental, foi observado 

que um dos fatores que podem prejudicar o bom andamen- 
to de um sistema de controle e acompanhamento 6 a ten- 
dencia do mesmo a se tomar estdtico devido ao trabalho 
continue do controlador. Recomenda-se como a forma 
mais adequada de se evitar esta problematica promover ava- 
lia93es periddicas, convocando-se reuniOes com a equipe 
t^cnica e o pessoal de apoio para e, atrav^s de ajustes e 
adapta90es, promover a dinamica necessdria ao desenvolvi- 
mento do sistema. 
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Notas e Comunicacoes 

A inovacao tecnologica no ambiente empresarial brasileiro 

Olivio M.S. Avila* 

INTRODU^AO 

fi nossa inten9So, neste trabalho, tentarmos projetar, 
de uma forma clara e objetiva, qual o ambiente empresa- 
rial em que o processo de inova^o tecnologica estara inse- 
rido em nosso pais nos prdximos anos, bem como qual a 
influencia, quais as barreiras e oportunidades que esse am- 
biente nos oferece e, principalmente, quais as armas e defe- 
sas que poderemos usar para enfrentar e superar os fatores 
de maior influencia negativa que, alias, serSo muitos, mas 
que, se estivermos conscientes e bem preparados para en- 
frentd-los, venceremos, como jd vencemos no passado ou- 
tras barreiras piores, em condi96es talvez ate mais dificeis 
e mais adversas. 

Iniciaremos pela analise do ambiente extemo que as 
empresas enfrentarao, e, em seguida, discutiremos o cena- 
rio interno, tentando proper, no final, solu9Ces de como 
viabilizar o desenvolvimento tecnologico dentro das limi- 
ta95es e das oportunidades que por, ambos os ambientes, 
extemo e interno, ser-nos-So apresentadas. 

FATORES AMBIENTA1S EXTERNOS AS EMPRESAS 

Enumeramos a seguir os fatores ambientais externos 
mais restritivos ao processo de inova9§o tecnoldgica que en- 
frentaremos no Brasil, os quais, acreditamos, sao tambem 
vdlidos para a maioria dos parses em desenvolvimento. 

Sao eles: 

- recursos monetarios extremamente escassos e baixo ni- 
vel de poupan9a intema; 

- mercado interno muito limitado, imprevisfvel e alta- 
mente flutuante; baixa participa95o no mercado exter- 
no, no caso de bens de tecnologia intensiva; 

- alta dependencia economica, cultural e mercadolbgica, 
em rela99o aos pafses industrializados; 

- inexistencia de planejamento estrat£gico e pianos nacio- 
nais de longo prazo, mantendo-se, como conseqii&icia, 
a mesma mentalidade imediatista existeote hoje no pafs; 

- inexistencia de mecanismos fiscais de incentive ao desen- 
volvimento local de tecnologia, e, mais recentemente, a 
redu93o drdstica dos incentives nos financiamentos da- 
dos is empresas nacionais para os seus projetos de Pes- 
quisa e Desenvolvimento. 

Hd muitos outros fatores, mas os cinco acima enca- 
be9am a lista e ssfo os que mais influem e influirSo negati- 
vamente no desenvolvimento tecnolbgico do Brasil nos prd- 
ximos anos. 

* Diretor de Engenharia da Equipamentos Villares. 

O que se pode esperar de uma empresa, em termos de 
desenvolvimento e inova9jfc) tecnoldgica, ao ter que enfren- 
tar este ambiente externo tio desolador? 

A resposta 6 simples: inova9afo tecnologica casuistica, 
n£o direcionada, e baseada muito mais no auto-interesse e 
persistencia de alguns pesquisadores, engenheiros e t^cni- 
cos, e na perseveran9a de alguns empresarios abnegados, 
que estao sendo obrigados a assumir riscos tecnologicos 
muito superiores aos suportdveis, apenas por insistirem em 
inovar em ambiente e future t§d incertos e imprevisiveis, 
colocando-nos, inclusive, em nitida desvantagem, em ter- 
mos de risco tecnologico, em rela9ao aos nossos competi- 
dores dos paises mais desenvolvidos. 

Mas, analisemos um pouco mais cada um dos citados 
fatores, e sua influencia no processo de inovzqio tecnolo- 
gica. 

Recursos Monetarios Extremamente Escassos 
e Baixo Nfvel de Poupan9a Intema 

Como sabemos, no estado atual da evolu9ao tecnold- 
gica, os resultados dos trabalhos em P&D sSo, dentro de cer- 
tos limites, proporcionais aos recursos aplicados, mantidas 
flxas, evidentemente, as demais varidveis. Qualquer produto 
ou processo a ser desenvolvido, qualquer trabalho em inova- 
9ao tecnologica, qualquer programa de abso^So ou nacio- 
naliza9ao de tecnologia, exige aplica9ao de recursos mone- 
tdrios que podem, em alguns casos, atingir mais de 50% do 
custo do produto comercializado. 

Somos um pafs pobre, com enormes problemas so- 
cials e economicos a resolver. Algudm ousaria aflrmar que o 
Brasil terd recursos suficientes para aplicar em P&D e atin- 
gir o estado da arte e independencia tecnoldgica em todos 
os setores de nossa economia? 

86 um visiondrio diria que sim. Se nSo possufmos es- 
ses recursos, e, na realidade, nem mesmos os pafses mais ri- 
cos do mundo os tern, teremos que ser extremamente sele- 
tivos na aplica99co dos poucos recursos de que iremos dis- 
por, e, atem disso, naquilo que aplicarmos, teremos que fa- 
ze-lo com extrema eficiencia. Infelizmente, nSo temos feito 
nem uma coisa nem outra: nSo temos sido nem seletivos e 
nem eficientes na aplica9Sb dos recursos. 

0 problema se tornard ainda mais crftico no future 
prbximo pelo fato de estarmos hoje seriamente amea9ados 
de atd regredirmos tecnologicamente, se uma prioridade 
maior nSo for dada ji aos investimentos em tecnologia. 
Estamos na iminencia de perder, e rapidamente, o pouco 
que avan9amos no passado recente em termos de capacida- 
de tecnoldgica. 
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Mercado Interao Muito Limitado, Imprevisfvel 
e Altamente Flutuante 

Da mesma forma que n5o ha produto viavel sem mer- 
cado, nSo hi inova^o tecnologica que possa ter sucesso ou 
que possa ter retorno, se o mercado onde ela sera aplicada 
for reduzido. Mais do que isso, esse mercado precisa ser ra- 
zoavelmente previsivel e ter uma certa regularidade, para 
que o desenvolvimento, hoje, de uma determinada tecnolo- 
gia ou produto, nSo se torne um fracasso mercadoldgico 
amanhd, por n2o ter o seu mercado sido projetado adequa- 
damente. Se ja num mercado relativamente previsivel e com 
pequenas flutuafQes, como 6 o americano por exemplo, o 
risco tecnologico ao se desenvolver um novo produto e bas- 
tante grande, o que podemos dizer entao do mercado brasi- 
leiro, limitado, altamente flutuante e inconstante? 

Tomemos, como exemplo, a industria de base nacio- 
nal, que depende quase que exclusivamente de um mercado 
controlado e atd mesmo manipulado pelo governo. Todos 
sabem da extrema dificuldade de quantificar-se o mercado a 
curto, mddio e longo prazo de bens de capital no Brasil, 

Nessas condi99es, como avaliar o risco de um investi- 
mento qualquer em tecnologia? Entretanto, 6 a industria de 
base uma das que exige maior autonomia tecnologica para o 
pai's, senSo pelo custo e vinculagQes da compra dessa tecno- 
logia, mas no mfnimo, por questab estrat^gica de soberania 
e independencia nacional. 

Nab temos duvida, ha consenso geral de que recursos 
em tecnologia terao que ser aplicados para reduzirmos nos- 
sa dependencia extema nessa area. Mas, como projetar o re- 
torno, definir prioridades e medir o risco, se o mercado de 
bens de capital, no Brasil, 6 talvez o mais imprevisfvel, in- 
constante, irregular e sujeito is maiores pressSes polfticas 
do que talvez qualquer outro tipo de mercado? 

Outro exemplo evidente 6 o mercado ferroviario bra- 
sileiro. Reage por impulses, por oportunidades momenta- 
neas ou "arranjadas" de recursos, por pressSes polfticas, 
por explosao dos passageiros dos suburbios etc. 

Qual a bola de cristal que consegue prev^-lo? No en- 
tanto, das empresas fabricantes de produtos ferrovidrios, 
tem-se exigido maior autonomia tecnologica, ou seja, com- 
prar menos tecnologia na hora que precisa dela e aplicar 
mais recursos antecipadamente em desenvolvimento pr6- 
prio de tecnologia. Quern, por mais vidente que seja, pode 
avaliar o risco e o retorno da aplica^o desses recursos, com 
um mfnimo grau de precisao? 

Alta Dependencia Economica, Cultural e Mercadologica, 
em Rela^ao aos Pafses Industrializados 

A dependencia generalizada em rela^Sb aos pafses in- 
dustrializados, ou em outras palavras, o grau de colonialis- 
mo em que se encontra o pafs, i o fator mais pernicioso 
contra o processo de inovagdo tecnologica. Lamentavel- 
mente, essa dependencia nem sempre d explfcita e facilmen- 
te visfvel ou detectdvel, e, por isso, toma-se extremamente 

diffcil combate-la. Hd tambem uma correlate muito gran- 
de, tomando diffcil a andlise, entre: 

— dependencia economica 
— dependencia cultural 
— dependencia mercadolbgica 

mas, vamos tentar analisd-las separadamente. 

A dependencia economica e, de longe, a de efeito 
mais danoso e perverso. No processo de manipulafdb e do- 
mfnio economico extemo de um pafs, o que menos querem 
os manipuladores e a autonomia tecnologica do pafs mani- 
pulado. Tecnologia d poder. 

Alguem tern ainda alguma ilusdo de sermos nos, brasi- 
leiros, os que hoje estdo administrando a nossa economia? 
A recente decisao do Conselho Monetdrio Nacional de redu- 
zir drasticamente os incentives ao desenvolvimento tecnolo- 
gico do. pafs, foi uma decisdo intema nossa, baseada num 
consenso nosso, de que o nosso grau de autonomia e com- 
petitividade tecnologica e tal que nao e necessario mais in- 
centivar e acelerar esse processo? 

fi evidente que nao! 

E os financiamentos externos subsidiados por outros 
pafses, incluindo acordos de troca, que fazemos com tanta 
freqiiencia? E atravds desses acordos que exportamos bens 
primdrios em troca de produtos industrializados, de alto 
conteiido tecnolbgico, baseado ndo tanto na necessidade de 
exportarmos esses bens primdrios, mas na nossa dependen- 
cia economica, na necessidade de obtermos o financiamen- 
to externo dito "subsidiado", mas que na realidade, atrela 
consigo exigencias altamente prejudiciais a industria nacio- 
nal, ndo so em termos de redu9do da produ9ao interna, mas 
no imediatismo tecnologico e na pouca fixa9do da tecnolo- 
gia que esses "negbcios especiais" induzem. 

Se os empresdrios e os responsdveis pela gestdo tecno- 
logica no pafs ndo alertarem suficientemente as autoridades, 
as decisSes que estdo sendo atualmente tomadas e as que 
ainda serdo impostas no future prbximo pelas areas econo- 
micas, sem duvida, nos levardo i uma crise e retrocesso tec- 
nolbgico sem precedentes, dentro de um prazo muito curto. 

A dependencia cultural dificulta, de forma sub-reptf- 
cia, a aceita9do do produto nacional. 

Todos nbs reclamamos da falta de inova9do tecnolb- 
gica no pafs. Todos nbs, abertamente, nos indignamos com 
a nossa dependencia tecnologica. Mas, ao mesmo tempo, 
temos um grande desejo, trazido do passado, de comprar 
e usar produto importado, seja ele melhor ou pior que o 
nacional. Desconfiamos, somos mais exigentes, temos at^ 
mesmo um certo preconceito contra o produto nacional. 
Sem falar no fato de que 6 bem mais agradavel negociar a 
compra de um produto ou equipamento no exterior do que 
no Brasil. 

Paradoxalmente, nossos clientes brasileiros ao com- 
prar um produto nacional, tendem a ser mais exigentes em 
termos de sofistica9ao tecnologica, do que quando impor- 
tam produto similar. Fior que isso, acreditam menos em 
nossa capacidade do que um cliente do exterior, compran- 
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do esse mesmo produto, exportado do Brasil. Jd tivemos 
comprova9ao disso, ao negociarmos a venda de alguns dos 
nossos produtos nos Estados Unidos. 

Outra coisa que nos preocupa muito hoje, 6 a depen- 
dencia cultural (e mercadologica), de nossa mocidade de 
hoje. Esse gosto pelo produto importado, desde um simples 
tenis ate um automovel, certamente nSo os levara, no futu- 
re, a lutar pela nossa independencia tecnologica. 

A ultima dependencia a que nos referimos, 6 a mer- 
cadologica. 

Estamos caminhando rapidamente para uma socieda- 
de altamente consumista e materialista. Se fossemos tSo avi- 
dos em dominarmos a tecnologia das calculadoras, video- 
-cassetes e computadores, como somos em querer possui- 
los "em primeira mao", antes mesmo desses produtos esta- 
rem plenamente desenvolvidos nos seus pafses de origem, 
ten'amos resolvido o nosso problema de dependencia tec- 
nologica. 

Talvez pela repressao que tivemos nos ultimos 25 
anos, de acesso ao produto importado, criamos um desejo, 
quase febril, e principalmente em nossa mocidade, de pos- 
suir um produto importado. For isso, qualquer inova^So 
tecnoldgica desenvolvida no exterior, cria imediatamente, 
no Brasil, um mercado potencial dvido, muito mais desejo- 
so de possuir esse produto do que os consumidores do pais 
onde a inova?^ tecnoldgica se deu. Podemos facilmente 
reconhecer um brasileiro numa loja em Nova lorque, ape- 
nas pelo brilho dos seus olhos ao examinar as "bugigan- 
gas" que sfo oferecidas aos turistas subdesenvolvidos. 

Inexistencia de Planejamento Estrategico e Pianos 
Nacionais de Longo Prazo 

Uma decis5o de uma empresa sobre um investimento 
em um propesso qualquer de inovaijao tecnoldgica, tern ge- 
ralmente um pen'odo de matura9<ro de 1 a 2 anos, ou mais 
at^, antes de transformar-se em algo comercidvel e produ- 
zido em escala industrial. Considerando a adi9ao de um ou- 
tro perfodo igual, relative i fase inicial de comercializa9So, 
veriflcamos que o sucesso ou n5o de uma decisSo de inves- 
timento em tecnologia, estd distanciado de dois a quatro 
anos em refoqSo a data em que a decisSd foi tomada. Por- 
tanto, investimento em tecnologia e uma decisdo de medio 
e longo prazo. 

Sendo assim, o processo decisdrio de investimentos 
em tecnologia esta intimamente "atrelado" aos pianos es- 
tratdgicos e de longo prazo, tanto do pais como um todo 
(macroplanejamento), como das prdprias empresas (micro- 
planejamento). 

Em um pais com economia centralizada e manipula- 
da, como d o nosso caso, o planejamento interno das em- 
presas so pode ser bem feito se baseado e bem inserido no 
contexto do planejamento maior, de quern define as "re- 
gras do jogo". e que hoje i o governo. 

Qual o piano estrategico do Brasil para os prdximos 
5 anos? 

Quais os programas de longo prazos existentes hoje? 
Quando foi a ultima vez que o pais prepf^ou e executou, 
um piano estrategico bdsico, fundamental para a sohujao 
de seus problemas nSd imediatos? 

Na empresa onde eu trabalho, fazemos anualmente 
o nosso planejamento estrategico interno para os prdximos 
5 anos, dentro do qual analisamos cada uma das Unidades 
de Negdcio em que participamos, iniciando pela analise 
e proje9lo do respective mercado, perspectivas, possi'veis 
amea9as e oportunidades etc. 

Este ano, por absoluta falta de horizonte, reduzimos 
o perfodo a ser analisado de cinco para tres anos. Mesmo as- 
sim o grau de incerteza 6 tSo grande, que a margem de erro 
de qualquer previsSd acima de dez a doze meses chega a 
100%! 

E e nesse contexto ambiental que, queiramos ou nSo, 
teremos que definir nossos investimentos em tecnologia. 

Na realidade e como decorrencia dessa falta de plane- 
jamento, estamos, em termos nacionais, tomando um rumo 
tecnol6gico desconhecido, com grande desperdicio de esfor- 
90s e riscos grandes de insucesso mercadoldgico dos poucos 
resultados obtidos em P&D, tomando muito mais seguro 
aos empresdrios a compra de tecnologia no momento em 
que a necessidade imediata de sua aplica9So se apresenta, 
do que de desenvolve-la com a devida antecedencia. 

Como resultado, temos hoje uma mentalidade extre- 
mamente imediatista, incompatfvel com jlquela necessdria 
a tomada de decisSo em assuntos de mova92o tecnoldgica. 

Trataremos mais adiante deste tdpico, ao discutirmos 
os fatores ambientais internes 2s empresas. 

Inexistencia de Mecanismos Fiscais de Incentive ao 
Desenvolvimento Local de Tecnologia 

Levantamentos feitos dSo conta de que nSo hi pafs 
industrializado que nlo conte com incentivos governamen- 
tais, principalmente via tributes, para incentivar a aplk^lo 
de recursos diretamente em P&D. 

0 quadro, apresentado a seguir mostra os tipos de in- 
centivos existentes em cada um desses pafses, tomando cla- 
ra a necessidade e a importancia de sereih dados incentivos 
ao desenvolvimento tecnoldgico, que eles passam a ser quase 
que obriga9ao. No Brasil, esse tipo de incentivo inexiste, em- 
bora tenhamos conhecimento de vlrias propostas de lei vi- 
sando cobrir essa lacuna. O fato e que, atl hoje, nada exis- 
te de concrete, e nlo temos indica9So se, e quando, esses 
incentivos serlo dados. 

Os EUA, por exemplo, preocupados com a evolu9ao 
exponencial do desenvolvimento tecnoldgico, dobrou, a 
partir deste ano, os incentivos dados a P&D, para as aplica- 
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QUADRO 1 - Estfmulos tributaries A pesquisa e desenvolvimento existentes nos paises da OECD. 

\. Estfmulos 
\Existentes 

Pafs 

Imposto de Renda 
Imposto s/Vendas 

Gastos 

Correntes 

Gastos de Capital 

Dedu9ao 
Anual 

p/Amorti- 
za9ao 

Dedu93o 
Inicial 

e Acele- 
ra93o 

Dedu9ao 
p/Inver- 

sfo 

Medidas 
Espe- 
ciais 

Bens 
Interme- 
didrios 

Vendas 
de 

Servi90 

Australia X X X   X X X 
Bilgica X X — X X X X 
Canadd X X X — X X X 
Dinamarca X X X — X — — 
Fran9a X X X — X — - 
Alemanha Ocidental X X — — X X X 
Itdlia X X X X X X - 
Holanda X X X X X — r- 
Nova Zelandia X X X — X X X 
Suecia X X X — X — X 
Reino Unido X X X X X - X 
E.U.A. X X X — X - - 
Jugoslavia X X — — — — — 

X 0 estfmulo tributario e aplicado 
0 estimulo tributario n5o e aplicado 

FONTE: Tax treatment of research and development, by J. Van Hoom Jr. OECD/1962. 

99es adicionais de um ano para o outro, visando acelerar 
ainda mais o processo de inova9So tecnologica nesse pafs. 

Outro mecanismo de incentivo conhecido.e o finan- 
ciamento aos investimentos em inova9ao tecnologica e ab- 
sor92o de tecnologia comprada. Esse mecanismo foi implan- 
tado no Brasil ha varies anos, foi bastante usado pelas em- 
presas nacionais e contribuiu com sucesso para a alavanca- 
gem tecnoldgica dessas empresas. Entretanto, recentemen- 
te esses incentivos foram reduzidos de forma drastica, por 
exigencia do Fundo Monetario Internacional. Temos serias 
duvidas se, nessas novas condi90es, esse mecanismo de in- 
centivos poderd ser um instrumento basico de acelera9<ro 
do desenvolvimento tecnologico do pafs. 

Falamos muito dos fatores negatives do cenario ex- 
terno. Hi fatores positives, alguns altafnente favoraveis, 
mas que, infelizmente, ainda nao conseguem contrabalan- 
9ar o alto peso dos fatores negatives. 

Alguns desses fatores favoraveis sSd: 

— Estrutura educacional e academica de nfvel qualitative 
e quantitative razoavelmente adequados para as necessi- 
dades tecnoldgicas a mddio prazo do par's. 

— Desejo explfcito, a nfvel nacional, de atingir indepen- 
dencia tecnologica. 

- Acesso relativamente fdcil i tecnologia exdgena (talvez 
at6 fdcil demais!). 

FATORES AMBIENTAIS INTERNOS AS EMPRESAS 

Tentaremos projetar alguns desses fatores, embora, ao 
falarmos de ambiente interne, cada empresa, cada ramo de 
mercado, tern suas caracterfsticas, necessidades, cultura e 
filosofia empresarial prdprios, sendo is vezes diffcil e peri- 
gosa a generaliza9So. 

Mas, com algum esfor90, podemos encontrar alguns 
fatores mais ou menos comuns, que irio afetar ou influen- 
ciar as decisQes internas das empresas nos prdximos anos, 
em assuntos ligados i sua estratdgia tecnoldgica. 

Vejamos inicialmente, os fatores negatives; 

1) Baixa lucratividade, ou mesmo prejufzo operacional na 
maioria das empresas, nos proximos anos. 

2) Perda dos "cdrebros t^cnicos", e da memdria tecnologi- 
ca, durante a atual fase de recessio economica. 

3) Falta de tradi9Sb em assumir risco tecnoldgico. 
4) Mentalidade imediatista do empresariado nacional. 
5) Diversifica93o excessiva de produtos numa mesma em- 

presa. 
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Baixa Lucratividade, ou Mesmo Prejuizo Operacional 
nos Proximos Anos 

Uma industria debilitada, descapitalizada, endividada, 
gastando toda a sua energia gerencial para sobreviver hoje, 
nSo tern ambiente interno para analisar, com a devida aten- 
980, a sua estrat^gia mercadoldgica e tecnoldgica futura. 
E mesmo que essa aten^o existisse, e deveria existir, pou- 
cas empresas disporiam de recursos prdprios adequados 
para investir no future. 

Nos pafses desenvolvidos, £ exatamente na dpoca de 
recessdo que os maiores incentives sSfo dados ds empresas, 
garantindo, que estas mantenham seus investimentos em 
tecnologia, preparando-se para a retomada do ciclo de de- 
senvolvimento economico, e evitando a perda da sua posi- 
950 mercadoldgica. Lamentavelmente, no Brasil estamos 
fazendo exatamente o contrdrio! 

Perda dos "Cdrebros T6cnicos" e da Memdria 
Tecnoldgica Durante a Atual Fase 

de Recessao Econdmica 

Este € um problema serfssimo, a ser resolvido ja, ou 
suas conseqiidncias ser do desastrosas no future muito prd- 
ximo. 

Se algudm alimenta a doce ilusao de que, nesta fase 
incipiente do nosso crescimento tecnoldgico, conseguire- 
mos parar no tempo, demitir nossos "cerebros tdcnicos" 
e retomar depois de alguns anos, sem perda da memdria 
tecnoldgica, d porque ndo passou ainda por essa experien- 
cia, ou estd querendo enganar-se a si prdprio. Nesta fase 
de aprendizado, treinamento e tentativas iniciais de darmos 
os primeiros passes em di^do a maturidade e independen- 
cia tecnoldgica, as informa95es estdo ainda muito mais no 
cdrebro de nossos t^cnicos, do que nos arquivos de desenho 
e manuais de cdlculo. Ao sair da empresa, ele leva essa ex- 
periencia consigo e, se ndo a usar, ela se perdera no tempo, 
e rapidamente. 

Falta de Tradi9ao em Assumir Risco Tecnoldgico 

fi um fendmeno interessante este, da capacidade em- 
presarial de assumir riscos, de um modo geral. Se voltarmos 
ao passado, verificamos que aprendemos a administrar nos- 
so desenvolvimento industrial, e o fizemos muito bem, em 
um ambiente de grande incerteza, poucas vezes encontrado 
em outros pafses. 

Assumimos riscos flnanceiros e mercadoldgicos como 
talvez poucos o fizeram no mundo. 

No entanto, e paradoxalmente, ndo aprendemos a as- 
sumir risco tecnoldgico. A tecnologia foi e ainda estd sendo 
um bem razoavelmente disponfvel, de facil acesso na hora 
em que precisamos dela. Nao 6 precise arriscar-se, preparar- 
se previamente, desenvolve-la, criar tradi9do. Basta comprd- 
la, jd testada, comprovada e aceita pelos usudrios. Estes, 
tambem, aprenderam a ndo se arriscarem em tecnologia. 
Admitem o risco e confiam na fabricagdo local, pioneira, 
de um produto, mesmo por empresas que nunca o produzi- 

ram no Brasil. Mas relutam e muito, quando se trata de ad- 
quirir produtos com tecnologia pioneira, desenvolvida lo- 
calmente. 

0 resultado d que ndo aprendemos e, portanto, ndo 
sabemos administrar o risco tecnoldgico. Ndo criamos tra- 
di9do em assumir esse tipo de risco, e, por ndo termos tra- 
di9do, ndo desenvolvemos a capacidade de arriscar. 

Resta saber quern deve nascer primeiro, o ovo ou a 
galinha. 

A verdade d que temos que aprender rapidamente e 
assumir risco tecnoldgico, Hd hoje, nos parses desenvolvi- 
dos, correntes fortemente contrdrias d transferencia de tec- 
nologia ao 39 mundo pela perda da vantagem tecnoldgica 
e mercadoldgica, devido d redu9do do potencial de expor- 
ta9do de bens sofisticados a esses parses subdesenvolvidos. 

Como todos sabem, tecnologia d poder. 

Mentalidade Imediatista do Empresariado Nactonal 

Id vimos que um dos fatores extemos que afetam o 
processo decisdrio em assuntos de mddio e longo prazo, e 
nele inserimos a inova9aio tecnoldgica, d a falta de planeja- 
mento estratdgico e pianos nacionais de longo prazo. 

A conseqirencia dessa nossa convivencia e mesmo 
conivencia, com um ambiente externo sem pianos futures, 
somados hoje a uma preocupa9do de tentarmos sobreviver 
e ndo capitularmos diante da atual recessdo econdmica, d a 
cria9do de um ambiente e de uma mentalidade intema ex- 
tremamente imediatista e casurstica, que, parece, avan9ard 
pelos prdximos anos. Somente os problemas de hoje (e de 
ontem!) d que sdo analisados e resolvidos. 

Os do futuro, mesmo proximo, os resolveremos quan- 
do se tornarem do presente, pois ndo estamos "ligados" a 
eles, ndo sabemos bem quais sdo, ndo temos certeza se exis- 
tirdo realmente, e que annas teremos, na ocasido, para en- 
frentd-los. 

E fdcil imaginar qual o efeito dessa mentalidade 
imediatista, em rela9do a solu9do de assuntos ligados d ino- 
va9do tecnoldgica! 

Diversifica9do Excessiva de Produtos 

Jd no passado, diante de um mercado ativo e crescen- 
te, reclamdvamos da diversifrca9do excessiva das nossas in- 
dustrias nacionais, e da necessidade da especializa9do, co- 
mo forma de reduzir custos e solidificar a tecnologia adqui- 
rida. 

Hoje, com o encolhimento do mercado, e como for- 
ma de sobreviv^ncia, as empresas estSo praticando a estra- 
tdgia mercadoldgica famosa, altamente "cientrTrca" e sobe- 
jamente conhecida pelos imediatistas, e que i chamada de 
"o que cair na rede e peixe" A eficiencia, a continuidade, 
a especializa9So, o desenvolvimento tecnoldgico, passam 
para segundo piano, jd que, gerar vendas, produzir cargas 
para as fdbricas vazias, pagar as drvidas, evitar redu95es 
drasticas de pessoal, ndo falir, sdo os fatores mais priori- 
tarios, alids, com toda a razdo. Mas, e como fica a nossa 
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compctitividade externa? Como fleam os nossos custos e 

a nossa economia de escala, comparados com os dos nos- 
sos concorrentes externos, mais especializados? Como e 
por que absorver a tecnologia de produtos fabricados "de 
vez em quando", ou em fun?^© de uma oportunidade e 
nSo de urn mercado definido? 

SSo perguntas sem resposta, porqae nao hi resposta. 

E fatores intemos positives, existem? Sim, mas outra 
vez, incapazes de contrabalan9ar os negatives. Vejamos al- 
guns deles: 

- Parque industrial moderno, ocioso, em condi90es de pro- 
duzir, competitivamente, produtos de alta qualidade e 
confiabilidade. Resta saber por quanto tempo, se as nos- 
sas fdbricas nao acompanharem a evolu9ao tecnoldgica 
mundial. 

- Recursos humanos de boa capacidade tdcnica, trazendo 
uma razodvel bagagem e experiencia, adquirida durante 
o "boom" econdmico do passado recente. 

- Urn infcio de tradi9ao como fabricantes de produtos de 
alta tecnologia. Jd demonstramos capacidade e fomos 
aprovados como fabricantes. Falta agora demonstrar ser- 
mos capazes tambdm de projetar esses mesmos produtos, 
o que, no sistema invertido de desenvolvimento tecnold- 
gico dos pafses do 39 mundo, vem depois da capacidade 
de produzir, o que parece umcontra-senso, mas que e a 
pura realidade em nossos parses. 

UMA PROPOSTA PARA A ACELERA^AO DO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO BRASIL 

Falamos demais do cenario future, dos problemas e 
dificuldades que enfrentaremos. Resta agora somente a 
pergunta: 

fi possivel, dentro deste contexto que acabamos de 
expor, conseguirmos nos desenvolver e inovar tecnologica- 
mente, ao m'vel e volume minimo necessaries? 

A resposta 6 sim, se assim o quisermos. 

E explicamos porque: 

Antes de mais nada, como primeiro passo, se quere- 
mos veneer, precisamos conhecer as barreiras que iremos 
enfrentar, temos que nos conscientizar, de forma clara e 
precisa, de que elas existem e que nao sao pequenas, para 
que n§o as subestimemos. 

Isso talvez pare9a muito simples, mas, na realidade 
nJo oe.fi impressionante a vontade geral de querermos ser 
enganados quando a verdade nfo nos agrada. Sabemos que 
as ji apontadas limita95es ambientais existem, mas nos re- 
cusamos a reconhecer muitas delas, e nos enganamos a to- 
dos, no pars inteiro. Por exemplo, falamos tanto hoje no 
Brasil na necessidade imperiosa de exportar, como salva9£[o 
para a industria nacional. Sera que todos nos temos perfeita 
consciencia e reconhecemos claramente a influencia da de- 
pendencia tecnologica e dos demais fatores ja apontados, 
como sdrios limitantes a esse esfor90 de export^So? Creio 
que nao. 

Outro exemplo: na fase de desenvolvimento acelerado 

do pafs na ddcada de 1970, tfnhamos n6s brasileiros sufi- 
ciente conscidncia da escassez e limita90es de recursos mo- 
netdrios, para nos atirarmos naquela tdo perigosa aventura 
de crescimento industrial e economico vertiginosos em cima 
de dfvidas que ndo tinhamos e nJo temos hoje condi9Jo de 
pagar? Tambdm n2o tfnhamos consciencia nenhuma disso. 

0 segundo passo 6 o reconhecimento consciente da 
necessidade do pafs, em atingir maturidade tecnoldgica. Pa- 
ra que possamos superar todas as limita9Ses ambientais, d 
bdsico e fundamental que o ataque ao problema seja consi- 
derado prioritdrio, a nfvel nacional, e em rela9lIo aos outros 
tantos problemas de solu9do tambdm prioritdria. Somente 
uma conscientiza9a:o muito grande da necessidade e da prio- 
ridade relativa a ser dada a ela, d que levardo as pessoas a en- 
frentar e a superar as condi90es ambientais adversas, atin- 
gindo o objetivoTinal, que d a acele^do do processo de 
desenvolvimento tecnoldgico do pafs. Ndo hd programa in- 
vidvel quando existe a consciencia e o consenso geral da 
necessidade de executd-lo. 

Infelizmente, esse consenso d extremamente diffcil 
de ser atingido no caso de tecnologia, por ser este um as- 
sunto altamente polemico, com as opiniOes dos envolvidos 
ou responsdveis pela sua gestdo extremamente divergentes, 
principalmente porque poucos conhecem bem o assunto e 
muitos usam-no apenas como fator de promo9do e como 
foco de debates, em seminarios, palestras etc., mais para 
"esquentar o ambiente" provocar discussQes e fazer polf- 
tica, do que com o real interesse de resolve-lo, atraves de 
andlise sdria do problema e a apresenta9do de solu9(5es 
concretas e viaveis. 

Mas vamos admitir, por um momento, que esse con- 
senso foi alcan9ado, como ocorreu, alias, no final da deca- 
da de 50 no Brasil, quando, a necessidade do pafs indus- 
trializar-se tornou-se o foco dos debates, a salva9do nacio- 
nal. Todas as barreiras, muitas delas iguais as hoje existen- 
tes contra a inova9do tecnologica, foram enfrentadas, e 
muito bem, no infcio daquela nossa fase, que podemos 
chamar de "inova95o industrial" 

Senao vejamos: 

- Os recursos eram escassos, mas, dada a prioridade para a 
industrializa9ao do pafs, grandes incentives foram dados 
as empresas nacionais e multinacionais para aqui se 
instalarem. 

- 0 mercado interno tambem era bastante limitado, e, na- 
quela ocasiSo, nem se cogitava de produzirem-se bens in- 
dustrializados no pafs, destinados i exporta9ao. 

- A nossa dependencia industrial em rela9ao aos pafses de- 
senvolvidos era praticamente total; tudo era importado, 
inclusive as "maquinas de fazer maquinas" e a propria 
tecnologia de fabrica9ao. 

- Tambem naquela epoca inexistia planejamento estrate- 
gico a nfvel nacional e pianos de longo prazo. Entretan- 
to, a nossa industria foi implantada e a nossa tecnologia 
de fabrica9ao foi desenvolvida. 

Como conseguimos enfrentar e superar todas essas 
barreiras na epoca? Foi basicamente pela conscientiza9ao 
nacional de que isso era importante para o desenvolvimen- 
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to do pafs, de que essa era a solu9ao, talvez a unica, para 
tirar-nos da condi^o de pafs extremamente atrasado, to- 
talmente dependente, produtores apenas de mat^ria-prima 
bdsica e produtos agrfcolas. 

Se esse mesmo drive nacional que tivemos no passado 
para superar nossa dependencia industrial, existisse hoje pa- 
ra superarmos tamWm nossa dependfincia tecnoldgica e 
cultural, tenho certeza que na prdxima d^cada de 1990, 
nffo estaremos mais preocupados com este problema, como 
nSd estamos mais hoje preocupados com o problema da 
acelera9ao do desenvolvimento industrial do pafs. Lamen- 
tavelmente, essa conscientiza9ato nacional ainda nffo existe, 
Falta a necessdria massa crftica para a rea9ad em cadeia. 
Falta a conjuga9ao dos esfor90s. Falta querer solucionar. 

Temos hoje, entretanto, uma grande esperan9a de 
que essa consciencia vira, talvez at6 mais cedo do que pensa- 
mos, com a perigosa mas importante polftica atualmente 
adotada, de colocarmos a sobrevivfincia do nosso parque in- 
dustrial nas maos da-exporta9ao. 

De repente, vimo-nos hoje na contingencia, como sal- 
va9ao nacional, como dnico meio de manter viva nossa in- 
dustria, de exportar bens industrializados, de tecnologia 
intensiva e de alta confiabilidade, enfrentando nossos con- 
correntes mundiais e ate mesmo nossos parceiros tecnolo- 
gicos externos. 

Nao demorari muito para sentirmos os efeitos de nos- 
sa dependencia e falta de tradi9ao tecnoldgica, de nao ter- 
mos aprendido no passado a assumir risco tecnologico, de 
nao sabermos como desenvolver adequadamente nossas es- 
trat^gias de marketing, de termos sido sempre imediatis- 
tas, e de nao termos aplicado maiores recursos em P&D. 
Porque nao 6 com o pensamento simplista, atd simplorio 
mesmo, de que apenas com custos baixos, boa qualidade e 
bom financiamento, e que conseguiremos participar com- 
petitivamente do mercado externo. Essas condi95es sao ne- 
cessdrias, nao temos duvida, mas nao suficientes. 

E 6 exatamente ao enfrentarmos esse mercado exter- 
no, nossa esperan9a, que acordaremos para a necessidade e 
importancia da redu9ao de nossa dependencia tecnoldgica, 
de nos tornarmos menos imediatistas e menos casufsticos. 

Para tanto, vamos admitir, outra vez por hipdtese, 
que atingiremos essa conscientiza9j[o e drive necessaries. 
Estaremos "maduros" entao para a implanta9ad daquilo 
que chamaremos de "industria nacional de tecnologia" 

A tftulo de sugestad, sem a preten9Sio de ser ela a 
unica e final, tentaremos propor a seguir um modelo de 
viabiliza9ao dessa tal "industria nacional de tecnologia" 
e que engloba: 

— Pesquisa Fundamental 
— Pesquisa Aplicada 
— Engenharia de Projeto ou Engenharia Basica 
— Desenvolvimento de Tecnologia Industrial 
— Engenharia do Produto 
— Engenharia Experimental 
— Aquisi9ao e Venda de Tecnologia 
— Espionagem Industrial 
— Explora9ao de Patentes 

- Padroniza95o e Garantia de Qualidade Industrial 

Nossa recente experi^ncia, com sucesso, de acelera- 
9^0 do desenvolvimento industrial, nos di muitos ensina- 
mentos do caminho a seguir, jd que, como dissemos, as bar- 
reiras a serem transpostas eram similares. 

Em primeiro lugar, d bdsico e fundamental que a defi- 
ni9do das diretrizes e a implementa9ab delas seja feita de 
forma rdpida, unificada e coordenada para evitar desperdf- 
cios. E fato notbrio que a administra92o, o fomento, o con- 
trole e a regulamenta93o das atividades tecnologicas estdo 
tad pulverizadas no nosso pafs, que tornou-se impossfvel o 
estabelecimento e a implementa9ad de polfticas e diretrizes 

.coerentes, dirigidas para objetivos comuns. 

Apenas para citar alguns, damos a seguir a lista de 6r- 
gatos que direta ou indiretamente estad ligados a polftica 
tecnoldgica do pafs. NSo pretendemos evidentemente que 
ela seja completa: 

- CNPq 
- STI 
- FINEP 
- CAPES 
- BNDES 
- SEI 
- INPI 
- CDI 
- INMETRO 
- FIPEC 
- FUNAT 
- SECRET ARIAS DE TECNOLOGIA DOS ESTADOS 
- BANCOS DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTADOS 
- FINAME 
- BANCO CENTRAL 
- CACEX 
- EBTU 
- UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA 
- ASSOCIAQOES DE CLASSE (ABDIB, SIMESP, 

ABINEE e outras) 
- etc. 

Torna-se portanto imperiosa a defini9ao de um drgSo 
centralizador, um Conselho do tipo CDI - Conselho de De- 
senvolvimento Industrial, criado no infcio da industrializa- 
920 do pafs, que, com muito sucesso, estabeleceu as bases, 
implementou e controlou, a implanta9ao da industria nacio- 
nal. Poderfamos talvez chamar esse novo Conselho de "Con- 
selho de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial - 
(CDTI)", ou simplesmente "Conselho de Tecnologia Indus- 
trial-(CTI)", alids foi criado, ha poucas semanas atrds, real- 
mente um Conselho de Tecnologia Industrial no pafs. N2o o 
conhe90 ainda, n2o sei quais ser2o suas metas e objetivos. 
Se ele conseguir se transformar no poder central de decis2o 
sobre assuntos ligados 2 tecnologia, tera alcan9ado o objeti- 
vo que esperamos dele. Reuniria representantes das entida- 
des ja citadas, e seria responsavel pela defini92o, regulamen- 
ta9ao e implanta9So daquilo que chamamos de "industria 
nacional de tecnologia" 

Aqui cabe uma reflexfo muito importante: na fase da 
industrializa92o do pafs, na ddcada de 60, conseguimos in- 
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centivar, com grande sucesso, a implanta9ao de uma enorme 
variedade e quantidade de industrias multinacionais no Bra- 
sil, as quais deixaram de exportar de seus pafses de origem 
seus tradicionais produtos, nacionalizando-os atravls da sua 
produ99o local gradativa, atrafdas que foram pelos incenti- 
ves, pela reserva do mercado nacional, e pelo prdprio inte- 
resse de participar de um mercado potencial tJo importante 
como era e ^ o mercado brasileiro. 

Serd que, hoje, nJo serfamos capazes de incentivar 
tamWm a nacionaliza9ao da tecnologia utilizada por essas 
mesmas empresas? 

fi nosso sentimento que sim. Usando, como usamos 
no passado, nossa grande criatividade, encontraremos me- 
canismos de incentives capazes de atrair a transferencia da 
tecnologia importada e sua fixa9ao no pais. Um exemplo: 
se a fabrica9ao de automdveis no Brasil cresceu e 6 uma das 
nossas industrias bdsicas, gra9as a reserva de mercado que 
ela teve e ainda tern hoje (algudm tern condi90es de com- 
prar um carro importado?), porque nffo criar uma reserva 
de mercado ao produto desenvolvido localmente, com tec- 
nologia nacional, independentemente de ter sido ele desen- 
volvido por empresa nacional ou multinacional. 

A maioria das empresas que responderam aos incen- 
tives, e acreditaram no Brasil, estao hoje, defmitivamente 
instalada no pafs, tern grande parte de sua administra9ao e 
engenharia composta de administradores, engenheiros e 
t^cnicos brasileiros, formados nas escolas locais, e com 
tanto interesse em desenvolver tecnologia como qualquer 
outro elemento de qualquer outro tipo de empresa. A 
quantidade e a importancia dessas empresas no contexto 
nacional 6 inegdvel. Falar em acelera9ao do processo de de- 
senvolvimento tecnologico do pafs sem leva-las em consi- 
dera9ao seria, no mmimo, incoerente com a polftica ante- 
rior de desenvolvimento industrial. Se conseguirmos usar 
nossa inteligencia, e criarmos os mecanismos adequados de 
incentive a essas empresas, para que fixem e desenvolvam 
tecnologia aqui, estaremos dando o passo final para a sedi- 
menta9ao defmitiva delas no par's e, ao mesmo tempo, es- 
taremos criando a necessdria massa crftica para atingir- 
mos a maturidade e a independencia tecnologica que o 

pais tanto necessita. Estaremos tambdm, desta forma, 
criando oportunidades de trabalho, maior motiva9ao, de- 
senvolvimento e envolvimento dos nossos engenheiros e 
tdcnicos, inclusive dos nossos Institutos de Pesquisa e de 
nossas Universidades, que teriam, sem ddvida, um merca- 
do de trabalho largamente ampliado. 

Esse drgdo, o CDTI ou CTI, seria responsdvel por: 

a) Levantar o estdgio atual de capacita9§:o tecnoldgica na- 
cional 

b) Defmir os setores prioritdrios 
c) Deflnir metas a alcazar e respectivos prazos, dentro de 

cada um desses setores prioritdrios 
d) Defmir os parametros de medi9ao e aferi9ao dessas me- 

tas 
e) Defmir, gerir e controlar a polftica de incentivos d ace- 

lera9ao do desenvolvimento tecnologico desses setores 
prioritdrios 

0 Controlar a importa9ao e a abso^ao de tecnologia ex- 
terna 

g) Fomentar a integra9ao de nossas Universidades e Insti- 
tutos de Pesquisas, com a industria 

h) Da mesma forma que criamos reserva de mercado, ou 
melhor dizendo, margem de preferencia ao produto na- 
cional, durante a fase de desenvolvimento industrial, 
contribuindo para uma redu9ao drdstica de nossas im- 
porta9(5es, o CDTI ou CTI definiria tambdm uma mar- 
gem de preferencia ou reserva de mercado, para o pro- 
duto produzido no pafs com tecnologia nacional. 
Esta margem de preferencia ou reserva de mercado, 
seria talvez a mola propulsora da acelera9ao do nosso 
desenvolvimento tecnologico. 

Se um piano como o que estamos sugerindo for 
implementado a curto 'prazo, sem ingerencias extemas, 
e sem sonhos mirabolantes de um "milagre tecnoldgi- 
co brasileiro", e se considerarmos o potencial e a capaci- 
ta99o nacional em leva-lo a frente, tenho certeza que, 
em menos de 10 anos, teremos atingido a maturidade 
tecnoldgica que tanto almejamos, quanto entao, se este 
trabalho que estou agora apresentando, for lido nessa 6po- 
ca, ele terd se tornado, para a nossa grande satisifa9ao, to- 
talmente obsolete, ou seja, a massa crftica foi atingida e a 
rea9ao em cadeia detonada. 
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10 ANOS DE PACTo 
Em novembro de 73 realizava-se o primeiro Semind- 

rio de Administra95o de Projetos de Pesquisa. Em 1983 o 
PACTo — Programa de AdministrafSb em Ciencia e Tecno- 
logia completou dez anos de continue esfor?© desenvolvi- 
do por uma equipe de professores do Instituto de Adminis- 
tra?^© da USP. Com isto consolida-se na USP uma capacita- 
930 nesta 3rea que alcan90u expressivos resultados apresen- 
tados a seguir. 

0 PACTo fundamenta-se nas seguintes premissas: 

- 0 desenvolvimento cientlfico e tecnoldgico 6 fundamen- 
tal para assegurar o desenvolvimento economico e social 
de uma na9ao. Os recursos para esta area sffo escassos e 
sua utiliza93b deve ser racionalizada atraves de uma ad- 
ministra9fo eficaz. 

Areas de competencia especial 
^  

estratEgia DAS INSTITUICOES do 
SISTEMA DE C&T 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRO- 
JETOS E PROGRAMAS 

SISTEMA DE INFORMAgAO GEREN- 
CIAL 

ADMINISTRAgAO DE RECURSOS HU- 
MANOS 

ADMINISTRAGAO DE RECURSOS FI- 
NANCEIROS 

COMPORTAMENTO GERENCIAL (LIDE- 
RANQA, MOTIVAGAO, DINAMICA DE 
GRUPO E COMUNICAGAO INTERPES- 
SOAL) 

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIO- 
NAL 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

MARKETING DE TECNOLOGIA 

Os principals resultados do programa na area de pes- 
quisa levaram a publica9ao de 3 livros, 95 artigos e traba- 
Ihos no Brasil e 15 no exterior. Estes resultados contribuf- 
ram de forma significativa para o enriquecimento das ativi- 
dades de Treinamento e Consultoria. 

Durante os 10 anos de PACTo foram realizados 180 
cursos e seminarios para 2300 participantes de 410 organi- 
za9oes do setor privado, empresas publicas e outros orgffos 
govemamentais. Centres de Pesquisa de Industria, Institutes 
de Pesquisa e empresas de engenharia foram os principals 
usuarios do programa. 

A atividade de consultoria envolveu a realiza9ao de 
52 projetos de assistencia gerencial em areas de planejamen- 
to estratdgico, planejamento e controle de projetos, sistema 
de custo por projeto, estrutura organizacional, administra- 
930 salarial e diagnostico organizacional. 

- Administrar os componentes do Sistema de Ciencia e 
Tecnologia exige tdcnicas diferentes daquelas utilizadas 
para tradicionais atividades de rotina do setor public© e 
privado. 

- Hd necessidade do desenvolvimento de t^cnicas geren- 
ciais adaptadas i natureza da atividade cientffica e tecno- 
16gica e d re alidade brasileira. 

Assim, o programa foi criado tendo como objetivo o 
desenvolvimento e a transferencia de conhecimentos sobre 
administra9fo de ciencia e tecnologia. 0 Quadro a seguir 
mostra que o programa tern tres tipos basicos de atividades: 
Pesquisa, Treinamento e Consultoria. Estas atividades sfo 
desenvolvidas em um conjunto de dreas de competencia (es- 
tratEgia, estrutura etc.) para usudrios que integram os com- 
ponentes do Sistema de Ciencia e Tecnologia. 

USUARIOS 

  

REPRESENTANTES DE ORGANIZACOES 
COMO: 

- UNIVERSIDADES 

- EMPRESAS DE ENGENHARIA 

- INSTITUTO DE PESQUISA 

- CENTROS DE TECNOLOGIA DE EM- 
PRESAS PUBLICAS E PRIVADAS 

- AGfiNCIAS GOVERNAMENTAIS LI- 
GAD AS A POLITIC A CIENTfFICA E 
TECNOL0GICA 

- EMPRESAS COM BASE TECNOLO- 
GICA 

No sentido de dar apoio as suas atividades a equipe do 
PACTo organizou um Centre de Informa96es com artigos, 
livros e relatorios sobre Administra95o de Ciencia e Tecno- 
logia. 

Um microcomputador esta sendo utilizado com o 
objetivo de estudar formas de lan9ar mao da informatica 
como instrumento de gerencia em ciencia e tecnologia. Con- 
venios com universidades estrangeiras, em especial norte- 
-americanas e francesas foram estabelecidos no sentido de 
estimular o intercambio de experiencias. O apoio das geren- 
cias nacionais e internacionais foi decisive na consolida9do 
desta potencialidade. 

0 PACTo trouxe neste perfodo uma contribui9fo que 
deve ser considerada modesta em rela9ao as necessidades do 
Pals nesta drea. 

ATIVIDADES 

TREINAMENTO 
> 

CONSULTORIA 

PESQUISA 
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Servico ao Leitor 
# 

editora atlas s/a 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENirpICO 
Eva Maria Lakatos 

Marina de Andrade Marconi 

0 proposito deste texto e evidenciar, com exemplos, a 
estrutura da comunica^o cientffica, desde as atividades 
discentes atd trabalhos de maior rigor metodologico. 
A pesquisa bibliogrdfica, primeiro passo na atividade cien- 
tffica, compreende procedimentos que acompanham o 
estudante em sua carreira universitdria e profissional, co- 
mo a redafSo de fichas, resumes, elaborafSo de semind- 
rios, analise de textos e atividades proprias do investiga- 
dor, como apresentaijao de informes, comunicaijQes cien- 
tificas e monografias. Ibcaliza atividades complementa- 
res do mundo universitdrio: reda9ao do curriculum vitae, 
preparafSo e apresenta?^© de pesquisas, projetos e relato- 
rio final. 
Indica as formas corretas das referencias bibliogrdficas e 
preocupa-se com os aspectos grdficos e materiais da reda- 
950 de trabalhos cientfficos. 

METODOLOGIA CIENTrFIC A 
Eva Maria Lakatos 

Marina de Andrade Marconi 

Este texto apresenta-se como uma introdu9do d metodolo- 
gja cientffica, Completa-se com o texto Tecnicas de Pes- 
quisa das mesmas autoras. Seu proposito fundamental 6 
evidenciar que, embora a ciencia ndo seja o unico caminho 
de acesso ao conhecimento e a verdade, hi diferen9as 
essenciais entre o conhecimento cientffico e o senso-co- 
mum, vulgar ou popular — diferen9as que resultam muito 
mais do contexto metodoldgico de que emergem, do que 
propriamente do seu conteudo. Mostrando todo o enca- 
deamento do conhecimento cientffico, focaliza os md- 
todos cientfficos quanto ao seu desenvolvimento histo- 
rico e a sua caracteriza9<ro: os fatos, as leis, as teorias; 
as hipoteses e as varidveis; os mdtodos de verifica9do das 
hipoteses. A linguagem em todo o texto e diddtica. 

INTRODUgAO A METODOLOGIA DA CIENCIA 
Pedro Demo 

Este texto e' de cardter introdutorio na area de Metodolo- 
gia Cientffica das Ciencias Sociais. Ele analisa a pesquisa 
sob 0 ponto de vista eminentemente ideologico, atraves 
de seu cardter historico e politico. 0 autor passa em re- 
vista os metodos usuais de pesquisa, criticando uns e ne- 

gando outros, atd assumir que a metodologia propria 
das ciencias sociais seja a dialetica, porque e' a mais capaz 
de aprender as particularidades da realidade social. Mos- 
tra que a prdtica e' tambdm um componente metodolo- 
gico da pesquisa social e que entre a teoria e a prdtica 
coloca-se um relacionamento dialdtico. Pelas vdrias li- 
nhas de exercfcios, e' demonstrada ao leitor a metodolo- 
gia cientffica ndo somente como um tipo de reflexdo 
tedrica mas igualmente como autentica pesquisa. Nos 
diversos capftulos, o autor trata da constru9fo cientffi- 
ca, dos pressupostos metodoldgicos, compara ciencia e 
ideologia, teoria e prdtica e confronta a metodologia 
dialetica com as outras. 

TECNICAS DE PESQUISA 
Eva Maria Lakatos 

Marina de Andrade Marconi 

Complementar ao livro Metodologia Gentifica das mes- 
mas autoras, examina as vdrias etapas de um projeto de 
pesquisa; sele9do do tdpico ou problema para investiga- 
9fo, defini9ad e diferencia9db do problema, levantamen- 
to de hipotese de trabalho, coleta, sistematiza9ao e clas- 
sifica9ao dos dados e relatorio do resultado da pesquisa. 
Foi escrito como texto bdsico, a nfvel diddtico, para cur- 
sos introdutdrios, mas traz procedimentos fiindamentais 
de interesse para pesquisadores, tanto no meio academi- 
co como profissional. 
Aborda assim, ndo so as caracterfsticas da pesquisa como 
tambdm seu planejamento e execu9do. Mostra a pesquisa 
em todas as suas etapas atd as formas de apresenta9do 
de trabalhos cientfficos: artigos, relatdrios, monografias, 
disserta95es e teses. 

LTC - LIVROS TfiCNICOS E ClENTrpICOS 

BASIC PARA ENGENHEIROS E CIENTISTAS 
Francisco Boratto 

Neste livro imagina-se que o leitor possua um microcom- 
putador ou tenha acesso a um computador com "Inter- 
prete" BASIC, de maneira a fazer a leitura de suas pdgi- 
nas testando os comandos e programas, a medida em que 
eles vdo surgindo. Assim, o leitor fard uma aprendizagem 
do BASIC atrave's de exemplos "vivos" e, ao mesmo tem- 
po, podera anotar as pequenas diferen9as entre o BASIC 
de seu computador e o BASIC padrao que Ihe foi ensina- 
do. Pretende-se ainda que, ao te'rmino da leitura deste li- 
vro, o usuario fa9a dele um manual de consulta para pro- 
gramas cientfficos. 

Revista de Administra^ao - Volume 19(1) - janeiro/marpo/84 - Pftginas 135 e 136 



anAlise estruturada de sistemas 
Chris Gane 

Irish Sarson 

Anflise estruturada de sistemas comp6e-se de um conjun- 
to evoluido de tdcnicas e instrumentos surgidos do suces- 
so da programa9ao e do projeto estruturado. Os Autores 
buscam mostrar a diferer^a entre trabalho de analise 
(definindo "o que" o sistema fara) e trabalho de proje- 
to {design) (definindo como o sistema fara), reconhecen- 
do que os analistas muitas vezes projetam e os projetis- 
tas muitas vezes fazem andlise. Os Autores procuraram 
evitar ao m^ximo a introdu9So de novos termos, mas 
como a disciplina se baseia no projeto estruturado (que 
possui seu proprio vocabuldrio) e na teoria sobre Banco 
de Dados relacional (que tambe'm tern seu vocabuldrio 
proprio), surge, as vezes, uma terminologia desconheci- 
da. Cada um desses termos 6 explicado quando apare- 
ce pela primeira vez, sendo tambem definido no Glossi- 
rio,no final dolivro. 

MICROCOMPUTADORES - ARQUITETURA 
PROJETO - PROGRAM AC AO 

Paulo Bianchi 
Milton Bezerra 

0 Texto se destina aos leitores que jd sabem o que e' um 
computador e o que e' um programa. NSo 6 necessario 
nenhum conhecimento de eletronica. Visa ao aprofun- 
damento dos conhecimentos relatives k constru9So de 
computadores e programa9So a m'vel de linguagem assem- 
bler e de maquina. Os profissionais e estudantes de com- 
puta9So, bem como os entusiastas do computador pes- 
soal encontrarao aqui um meio de satisfazer a sua an- 
sia de aprofundamento. 

EDITORA EDGARD BLUCHER LTDA. 

POLITICA E ADMINISTRAgAO DE TECNOLOGIA 
Henrique Rattner 
Claude Machline 
Carlos 0. Bertero 

A importancia da tecnologia para o desenvolvimento eco- 
nomico em geral e para o sucesso de empresas mdividuais 
d tema de atualidade e cujo tratamento adquire caracte- 
nsticas interdisciplinares. 
0 tema d abordado neste livro e a partir da empresa indus- 
trial localizada no ramo de processamento de alimentos. 
Trata-se de verificar como o empresario administra a di- 
mensao tecnologjca de seu negocio. Dessa maneira busca 
adquirir, ou desenvolver tecnologias que possam contri- 
buir para a melhoria de seus produtos, reduzir custos de 
fabrica9ao e trazer vantagens adicionais ao consumidor, 
todas passiveis de se traduzirem em vantagens competi- 
tivas. 

0 estudo d baseado em pesquisa que compara alguns 
sub-ramos de inddstria alimentfeia em quatro pafses lati- 
no-americanos (Brasil, Mdxico, Colombia e Peru), dada a 
relevancia que a industria em questJo possui para pai'ses 
em desenvolvimento e onde a carencia alimentar ainda 
afeta segmentos populacionais considerdveis. P& econo- 
mias nacionais dos quatro patses diferem entre si, e al- 
gumas destas diferen9as slo tambdm encontradas no ramo 
alimentar em cada um deles. 
A abordagem do livro ndo descuida de aspectos econo- 
micos e poltticos mais amplos que influenciam decisdes 
relativas a gestao de tecnologia, porque se adota como 
modelo de andlise uma visfo da empresa como organiza- 
920 inserida num sistema econdmico e polftico que n2o 
controla inteiramente e para cuja sustenta92o n2o atue 
como agente exclusive. 

ADMINISTRA£AO em ciEnciae tecnologia 
Coordena92o: Jacques Marcovitch 

Polfticas Institucionais, Instrumentos de Gestfo e Trans- 
ferencia de Tecnologia sfo as ties partes que compdem 
esta coletanea. S2o 19 trabalhos que cobrem algumas 
das principals dimensSes para compreender o Sistema 
de Ciencia e Tecnologia e aprimorar a gestao das institui- 
95es que o compOem. A primeira parte lida com o Siste- 
ma de Ciencia e Tecnologia a nfvel macro e o papel da 
empresa e do govemo para induzir o process© de inova- 
920. Na segunda parte s2o discutidos alguns dos principals 
instrumentos para a gest2o das institui95es que compfiem 
o Sistema de C&T incluindo os aspectos de planejamen- 
to e controle, previs2o tecnologjca, avalia92o de resulta- 
dos de pesquisa, administra92o de recursos humanos, es- 
trutura organizacional e comunica92o tecnica. A terceira 
parte se preocupa com o processo de transferencia de tec- 
nologia, tanto a nfvel hopzontal como vertical. Nesta par- 
te, portanto, s2o tratadas as rela96es universidade/empresa, 
os sistemas cooperatives de pesquisa, o marketing dos 
institutes de pesquisa, a dimensao intemacional da trans- 
ferencia de tecnologia e o sistema de propriedade indus- 
trial. Essa coletanea se destina a todos aqueles preocupa- 
dos com o aprimoramento do Sistema Brasileiro de Cien- 
cia e Tecnologia, em especial, os dirigentes das institui- 
95es de pesquisa e de universidades, os diretores _ ^ 
tros tecnologjcos vinculados 2 industria e de empresas 
de engenharia, assim como os integrantes das agendas 
governamentais de coordena9ao e fomento na area de 
Ciencia e Tecnologia. 0 livro 6 recomendado para os 
cursos de gradua92o e p6s-gradua92o nas disciplinas de 
Teoria da Administra92o, Estruturas e Mudan9as Organi- 
cionais, Aiministra92o de Prqjetos, Administra92o da 
Inova92o, Economia da Tecnologia e Orgaiiiza92o Indus- 
trial. 
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