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INTRODUgAO METODOLOGIA 

0 crescimento acelerado da industria de infor- 

matica e decorrente principalmente dos avan^os con- 

sideraveis, nos ultimos anos, na tecnologia da microe- 

letronica e no desenvolvimento de linguagens de pro- 

gramagao de mais alto nivel, permitindo, a um so 

tempo baratear os custos com a produ?ao de hardwa- 
res mais possantes e miniaturizados e tornar mais 

acessivel a produ?ao de softwares aplicativos, 

abrindo assim campo para sua ado?ao nos mais varia- 

dos campos do conhecimento. 

Se esse crescimento tern sido grande ate o 

momento, maior ainda sera nos proximos anos, com a 

perspectiva da produgao de novas tecnologias no 

processamento de informagoes (Benjamin, 1985; 

RBT, 1982; Business Week, 1981) 

A cada dia se torna tambem mais seletivo o 

grupo de empresas ligadas ao setor que estarao capaci- 

tadas para enfrentar o mercado altamente competiti- 

vo que ja se afigura, dada a necessidade de se acompa- 

nhar as inovagoes tecnologicas e mesmo se colocar em 

posigao de lideranga, produzindo essas inovaQoes. 

A aplica^ao de recursos macigos no desenvolvi- 

mento tecnologico tern se encarregado de estabelecer 

ja uma "sele^ao natural" entre aquelas empresas que 

terao condi^oes de se desenvolver ou, pelo menos, se 

manter no mercado e aquelas que fatalmente sogobra- 

rao (Business Week, 1982) 

No Brasil pais de recursos sabidamente escas- 

sos em termos de aplica?ao em pesquisa e desenvolvi- 

mento apesar das garantias de mercado asseguradas 

pelo Governo Federal a industria nacional, essa onda 

pressionadora em termos de avan?o tecnologico se 

fara sentir tambem, obrigando a uma maior conjuga- 

gao de esfor^os em termos de pesquisa no setor, atra- 

ves da a^ao individual de cada empresa, forma?ao de 

consorcios de pesquisa, cria^ao de centres nacionais 

de pesquisa etc. ou atraves da integragao maior com 

os esfor^os desenvolvidos nos centros de pesquisa liga- 

dos a Universidades. 

A nivel internacional, algumas pesquisas tern 

procurado analisar os fatos impeditivos e facilitadores 

de uma maior aproximagao entre a Universidades e 

empresas no processo de desenvolvimento tecnologico, 

seja no intercambio de conhecimento (Pelc, 1978; 

Azaroff, 1982; Walker & Hampel, 1974). Seja nopro- 
prio estimulo a forma^ao de novas empresas nota- 

damente nas areas de tecnologia de ponta por parte 

de pesquisadores ligados a esses centros de pesquisa 

(Lament, 1972; Stumpe, 1982; Libsch, 1976). 

A nivel nacional. praticamente inexistem estu- 

dos identificando e analisando os fatores ligados a esse 

tipo de interagao, tendo sido esse um dos principais 

elementos de motivagao para a realizagao do trabalho 

ora apresentado. Para a sua elabora^ao os autores 

contaram com o apoio financeiro da FINEP Finan- 
ciadora de Estudos e Projetos, em projeto contratado 

ao PACTo Programa de Administragao em Ciencia 

e Tecnologia da Faculdade de Economia e Adminis- 

tra^ao da Universidade de Sao Paulo. 

A metodologia de pesquisa foi delineada com 

vista ao atingimento dos seguintes objetivos: 

a) Identificar os grupos universitarios/universidades, 

que contribuiram para a forma^ao do setor indus- 

trial de informatica no Brasil. 

b) Identificar quais as empresas que se apoiaram e 

continuam se apoiando em pesquisas universita- 

rias voltadas para o desenvolvimento tecnologico 

do setor. 

Esses dois objetivos foram perseguidos por 

meio da formulapao de uma pergunta-chave e de cinco 

subperguntas basicas, a saber: 

Pergunta-chave - Qual a contribuigao da pes- 

quisa universitaria para a forma^ao do setor industrial 

de informatica no Brasil? 
Subperguntas - Quais os vinculos de assesso- 

ria/presta?ao de services em empresas do setor e os 

grupos universitarios? 

- Quais as perspectivas de continuidade des- 

ses vinculos? 

- Qual a qualidade dos resultados advindos 

desses vinculos? 

- Quais as empresas fundadas ou originadas a 

partir de grupos universitarios de pesquisa? 

- Qual a participagao de pessoal oriundo dos 
grupos universitarios nos quadros de pessoal das 

empresas? 

Essas perguntas e subperguntas foram, por 
sua vez, transformadas em variaveis e indicadores. 

Uma variavel se refere, no caso, ao tipo de informagao 

que permite responder a pergunta ou subpergunta; 

um indicador se refere a um dado especifico ou con- 

junto de dados especificos em que se desdobra uma 

variavel. Nesse levantamento foram consultadas 

empresas nacionais identificadas a partir de cadastres 
da Secretaria Especial de Informatica - SEI e ABI- 

COMP; foi constatada a existencia de 86 empresas 

cadastradas. 

Quadro 1 

DISTRIBUigAO GEOGRAFICA DA AMOSTRA 

LOCALIDADE N" EMPRESAS N" EMPRESAS 

(Cidade/Estado) INSTALADAS PESQUISADAS 

Brasilia  3 3 
Belo Horizonte/MG  3 3 
Sao Jose dos Campos/SP .. 1 
Mogi das Cruzes/SP-  1 
Gravatai/RS   2 
Rio de Janeiro/RJ   21 14 
SaoPaulo/SP   38 23 
Erechim/RS   1 
Guaratingueta/SP  1 
Porto Alegre/RS  6 4 
Juiz de Fora/MG   1 
campinas/SP  3 
Itajuba/MG  1 
Votorantim/SP  1 
Diadema/SP  1 

TOTAL   86 47 

A composi^ao da amostra das empresas a 

serem pesquisadas foi feita com base nos seguintes cri- 

terios principais: 
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1) Preocupa^ao predominante com a industria 

de equipamentos (computadores e perifericos), que 

representassem todos os tipos ou modalidades dispo- 

niveis no mercado nacional. 

2) Inclusao obrigatoria de empresas participan- 

tes da reserva de mercado, alem da necessidade de 

obediencia aos limites or^amentarios da pesquisa, 

com rela^ao aos custos com deslocamentos dos pesqui- 

sadores. 

Face a esses aspectos a amostra foi dimensiona- 

da para um total de 47 empresas a serem pesquisadas. 

A consulta a essas empresas foi feita por meio 

da aplicagao de questionario ao principal executivo ou 

diretor por ele indicado. 0 acesso propriamente dito 

foi feito por meio de telefonemas previos e entrevistas 

pessoais. 

0 numero de empresas que responderam ao 

questionario apresentado chegou a 29, corresponden- 

do assim a 61% da amostra original e a 33% do univer- 

se de empresas identificadas. 
As informa?6es obtidas foram tabuladas e na 

sua analise nao foram feitos cruzamentos estatisticos 

entre os blocos de dados previstos no questionario, 

face as limitagoes apresentadas pelo tamanho da 

amostra final. 

ANALISE DOS DADOS 

A analise dos dados referentes aos questinona- 

rios respondidos indicou alguns aspectos significativos 

que sao discutidos a seguir. 

Vlnculos existentes entre empresas e 

centres de pesquisas universitarios. 

A participagao das institui^oes universitarias 

de pesquisas como prestadoras de services, sob con- 
trato, as empresas nacionais do setor de informatica e 

pequena: apenas 41,0% dos respondentes mantem 

contratos formais com essas institui?5es. Existe, no 

entanto, uma pre-disposigao favoravel dos nao usua- 

rios desses services, visto que 58,0% entre eles 

demonstraram a inten^ao de contratar esses servigos 
no futuro. 

Alem dos contratos formais para prestagao de 

services, as institui^oes mantem alguns outros vincu- 

los com as empresas. Dentre eles, o mais proeminente 

e o fornecimento de especialistas tecnicos as empre- 

sas: 51,7% das empresas afirmaram recorrer as insti- 

tui^oes para buscar sua mao-de-obra tecnica. Isso 

permite inferir que as universidades e seus centres de 
pesquisa funcionam mais como celeiro de mao-de- 

obra do que de produ^ao de tecnologia aplicada. 

A interagao das institui?6es de pesquisa uni- 

versitarias com as empresas no tocante a aspectos como 
uso de laboratories experimentais tanto das institui- 

goes pelas empresas quanto das empresas pelas insti- 

tui^oes, fornecimento de equipamentos/software 

para uso nas institui^oes, e participagao institucional 

das empresas em eventos ligados a ciencia e tecnologia, 

promo vidos pelas institui?oes e abaixo do que se 

poderia esperar. Nesses tres tipos de interagao, o nu- 

mero de empresas que deles se utilizam e abaixo de 

18%. 

Quadro 2 

OUTROS TIPOS DE VlNCULOS ENTRE EM PRESA E 
INSTITUigOES UNIVERSITARIAS DE PESQUISA 

0 quadro 2 apresenta a distribui^ao per- 

centual quanto aos vinculos mantidos. 

* Fonte de recrutamento de especialistas tecnicos .. 51,7rf 

* Fonte de recrutamento de executivos  3.4rr 

* Uso de laboratorios experimentais das institui^oes I3,8rf 

* Permissao de uso dos laboratories experimentais da 
empresa  17,2rf 

* Fornecimento de equipamentos software para uso 
nas institui<;oes   17,2rf 

* Participapao institucional em eventos ligados a 
ciencia e tecnologia promovidos pelas instituipoes 17,2f^ 

Origem de Tecnologia dos Produtos e Con- 

tribui$ao das Institui$oes de Pesquisa. 

Dentre as empresas respondentes, em termos 

de hardware, ha uma predominancia de produtores 

de Unidade Central de Processamento (UCP), 

impressoras e terminals (mais de 51%). Quanto a ori- 
gem da tecnologia das U.C.P., os respondentes afir- 

mam que e proveniente de desenvolvimento proprio 

ou aquisigao de tecnologia desenvolvida por outras 

empresas nacionais (31% do total de empresas respon- 

dentes). Apenas 17,2% do total de empresas caracteri- 

zaram suas U.C.P. como oriundas de aquisi^ao de tec- 

nologia estrangeira ou simples copia dessa tecnologia. 

Quanto a terminals, 58,6% dos respondentes afirma- 

ram que a tecnologia desses produtos foi originada de 

desenvolvimento proprio ou aquisi^ao de tecnologia 
de empresas nacionais: nao houve nesse caso o reco- 

nhecimento de que existe copia ou aquisipao de tecno- 

logia estrangeira para esses produtos. 0 mesmo se da 

com a fabrica<?ao de modens, onde 37,9% dos respon- 

dentes, que sao fabricantes desses produtos, afirmam 

que sua tecnologia e oriunda de desenvolvimento 

interno ou de empresas nacionais, sem nenhuma par- 
ticipagao de tecnologia estrangeira. 

Na produ^ao de terminais, apenas uma das 

empresas respondentes reconheceu a participagao de 

universidades ou grupos universitarios no desenvolvi- 
mento de tecnologia. 

Quanto ao desenvolvimento de software, os 

respondentes afirmaram que a tecnologia e oriunda 

predominantemente de desenvolvimento proprio. No 

tocante a software basico, 48,3%das empresas afirma- 

ram ter a sua tecnologia desenvolvida internamente 

13,7% reconheceram a origem como sendo estrangeira 

ou copia de tecnoligia estrangeira. Em termos de soft- 
ware de suporte, 48,2% afirmaram que a origem tecno- 
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Quadro 3 

fonte de tecnologia 

ORIGEM (*) 
^—^TECNOLOGIA 

PRODUTOS 
1 2 3 4 5 6 

Total de 
empresas 

produtoras 

Componentes eletronicos basicos 24,1 10,3 3,4 37,8 

Componentes eletromecanicos basi- 
cos 13,8 20,7 6,9 41,4 

Unidade central de processamento 13,8 31,0 3,4 51,6 

Unidade de disco 6,9 6,9 20,7 34,5 

Unidade de fita magnetica 6,9 3,4 17,2 27,5 

Impressora 13,8 17,2 20,7 51,7 

Terminal 51,7, 6,9 3,4 62,0 

Modem 13,8 24,1 37,9 

Software basico 3,4 48,3 10,3 62,8 

Software de suporte 3,4 44,8 3,4 6,9 58,5 

Software de aplica^ao 41,4 20,7 62,1 

Outros produtos (controladores de 
processos, fontes de alimentapao, 
interfaces e video, terminal portatil, 
equipamentos de sigilo) 

20,7 3,4 24,1 

(*) Legendas sobre origem de tecnologia: 
1. Aquisi^ao de tecnologia estrangeira 
2. Desenvolvimento proprio 
3. Tecnologia de outras empresas nacionais 
4. Copias de tecnologia estrangeira 
5. Tecnologia de universidades 
6. Outras origens 

logica de seus produtos e decorrente de desenvol- 

vimento interno proprio ou aquisi^ao de tecnologia 
desenvolvida por outras empresas nacionais; 10,3% 

indicaram a origem de sua tecnologia como sendo 

estrangeira ou copia. 

Ja no que diz respeito a software de aplica^ao, 

os produtores afirmaram que a tecnologia e predomi- 

nantemente nacional: 62,1% dos respondentes, que 

desenvolvem esse tipo de produto, indicaram a tecno- 

logia como sendo desenvolvida internamente ou 

adquirida de outras empresas nacionais. 

No quadro 3 pode-se observar globalmen- 

te as fontes de tecnologia adotadas pelas empre- 

sas. 

Avalia?ao das Institui^des de Pesquisa 

As informagoes disponiveis indicam que sao 

muito recentes os contratos firmados com as institui- 

(?oes universitarias de pesquisa: o mais antigo data de 

1979 e 1983 e o ano onde ha o maior numero de contra- 

tagoes. 

USP/SP DEL-PUC/MG 

MACKENZIE/SP UFMG/MG 

UNICAMP/CAMPINAS CECOM-UFM/MG 
UFRJ/RJ PUC/RS 

PUC/RJ CCPGURGS/RS 

FUBN/BRASlLIA UNISINOS/RS 

Os services prestados pelas institui^oes * as 

empresas tern sido considerados, em media, como de 

qualidade (71% entre "bom" e "otimo"); contudo, o 

seu desempenho e avaliado como apenas regular em 

rela^ao a fatores como sensibilidade aos problemas 
da empresa e contribuigao para o lucro da empresa 

contratante. A percepgao dos respondentes quanto aos 

fatores "respeito aos prazos dos contratos" e "organi- 

za^ao interna das institui^oes de pesquisa" nao se 

mostrou homogenea: a participa^ao dessas institui- 

?oes nos contratos firmados foi avaliada de forma a 

oscilar entre "pessimo" e "mau" (46%), e "bom" e 

"otimo" (40,5%). 

Nao houve concordancia tambem quanto a 

contribui^ao das instituigoes de pesquisa ao desenvol- 

vimento de pessoal das empresas: em 48,5% dos casos, 

o resultado foi avaliado como "bom" e em 51,5% dos 

casos como "regular" e "mau" 

As empresas contratantes consideraram os cus- 

tos dos services prestados como "bom" em 40% dos 

casos. Entretanto, o percentual atribuido as condigoes 
de "regular" a "pessimo" suplantou aquele indice 

citado, atingindo 60%. 

Tais dados permitem aferir que os servigos 

prestados pelas instituigoes universitarias, apesar de 

serem considerados em si mesmos como de qualidade, 

pouco contribuem para as necessidades mais pre- 
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mentes das empresas, seja quanto a sua contribui^ao 

para o lucro, seja quanto ao desenvolvimento de pes- 

soal da empresa. Alem do mais, de forma geral sao 

considerados como servi^os caros. 

Origem das empresas 

Dentre as empresas pesquisadas, constatou-se 

que 76% foram criadas a partir de 1977, sendo que 

aproximadamente a mesma porcentagem (75%) tern 

como proprietarios ou acionistas majoritarios seus 

proprios fundadores. Na epoca em que essas empresas 

foram fundadas, quern eram os empresarios? As res- 

postas a essa pergunta indicam que 48,3% ja eram 

proprietarios ou acionistas majoritarios de outras 

empresas; 13,8% eram acionistas minoritarios; 41,4% 

eram empregados em outras empresas. Apenas 

20,26% tiveram sua origem na universidade, ou em 

grupos universitarios ou em institutes de pesquisa. E 

interessante assinalar que apenas 13,8% eram na oca- 

siao professores universitarios. A titulo de curiosida- 

de, apenas uma das empresas foi fundada por estu- 

dantes universitarios, conforme pode ser observado no 

quadro 4. 

Quadro 4 

CONDigAO DOS FUNDADORES DA EMPRESA, 
QUANDO ELA FOI CRIADA; 

Proprietarios ou acionistas majoritarios 
de outras empresas 48,39? 
Acionistas minoritarios de outras empresas  13,8°? 
Pesquisadores de institutes de pesquisa  3,49? 
Professores universitarios 13,8C? 
Pesquisadores de grupos universitarios  3,49? 
Empregados de outras empresas  34,59? 
Outra condi^ao: 

Estudantes universitarios  3,49? 
Diretores de outras empresas  6,99? 
A?ao Estatal  3,49? 

Em resposta a questao sobre a motiva^ao basi- 

ca para a fundagao da empresa, foram destacados os 

seguintes fatores: aproveitamento de oportunidades 

de mercado, 65,5%; garantia de reserva de mercado, 

55,2%; e competencia tecnica dos fundadores, 48,3%. 

Estes fatores aliam-se a outros de menor expressao, 

tais como: competencia tecnica dentro de outras 

empresas do grupo, 24,1% e conhecimento de expe- 

riencias similares em outros paises, 20,7%. Merece 

destaque o fato de que uma unica empresa viu no 

apoio de orgaos de financiamento o estimulo basico 

para sua funda^ao. 

Esses percentuais sao cumulativos, ou seja, 

cada empresa apontou mais de uma condi^ao de seus 

fundadores e mais de uma motiva^ao basica para sua 

cria^ao. 

Quando da elabora^ao do modelo desta pesqui- 

sa, assumiu-se a hipotese de que os grupos de pesquisa 

universitarios gerassem as empresas como spin-offs. 
No entanto, dentro da amostra pesquisada, verificou- 

se que esta hipotese aparentemente nao foi confirma- 

da, visto que a maioria das empresas foi fundada por 

empresarios ou pessoas ja ligadas ao ambiente empre- 

sarial. Um outro ponto a ser levado em conta foi a 

indicagao da pouca influencia da a?ao governamental, 

no tocante a facilidades fiscais e/ou apoio de orgaos de 

financiamento, conforme se nota no quadro 5. 

Quadro 5 

MOTIVAgAO BASICA PARA A CRIA^AO DA EMPRESA 

Competencia tecnica dos fundadores • • • • 
Conhecimento de experiencias similares em outros paises, 20,7-r 
Competencia tecnica dentro de outras empresas do grupo 24,l^f 
Aproveitamento de oportunidades de mercado   65,6 ? 
Facilidades fiscais do governo  3,4 * 
Garantia de reserva de mercado 55,2rr 
Apoio de orgaos de financiamento 3,4 r 

Estrategia das Empresas 

A fim de que fossem identificadas as vulnerabi- 

lidades e potencialidades das empresas foi montada 
uma bateria de questoes visando a avaliar as empresas 

quanto a sua estrategia atual. Essas questoes foram 

avaliadas dentro de uma escala de 5 pontos. Dentre os 

fatores considerados mais relevantes, as empresas 

destacaram como pontos fortes (ja hierarquizados em 

forma decrescente de acordo com os maiores percen- 

tuais de resposta na escala): 

a) qualidade do projeto ou caracteristicas de desem- 

penho do produto; 

b) compatibilidade do produto com sistemas disponi- 

veis no mercado; 

c) existencia de quadro pessoal tecnico; 

d) posse de tecnologia avangada propria; 

e) conveniencia e disponibilidade do produto; 

f) conhecimento do mercado. 

Por outro lado, foram considerados pontos mais 

fracos: 

a) inexistencia de contratos exclusivos de expiora^ao 

de tecnologia avan(?ada; 

b) propriedade ou controle de materias-primas estra- 

tegicas; 

c) propaganda e promogao de vendas; 

d) grau de eficiencia dos sistemas de distribui^ao; 

e) disponibilidade de capital; 

f) pre^o para o cliente. 

Como pontos de desempenho regular, foram 

apontados: 

a) eficiencia dos sistemas de produ^ao; 

b) quadro de pessoal gerencial; 

c) organizagao interna da empresa; 

d) conhecimento da concorrencia; 

e) custo operacional; 

f) custo e eficiencia das instalagoes. 

Uma analise global dos pontos fortes e fracos 

apontados permite assinalar que, em termos de mar- 

keting, as empresas consideram seu conhecimento do 

mercado e a conveniencia e disponibilidade de seus 

produtos com os elementos chaves de seu posiciona- 

mento estrategico. Entretanto, fatores ligados a distri- 

bui^ao, pre^o e promo^ao do produto foram caracteri- 

zados como pontos merecedores de um aprimoramen- 

to. Isto se torna mais critico a medida que tais fatores 
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sao os mais relevantes para a sobrevivencia da empre- conforme apontado em artigo recente publicado em 

sa, notadamente no segmento de microcomputadores, urn periodico intemacional (Business Week, 1982). 

Quadro 6 

PONTOS FORTES E FRACOS NA ESTRATEGIA ATUAL DA EMPRESA 
(VALORES PERCENTUAIS) 

ESCALA 

FATORES 

Qualidade do projeto ou caractensticas de 
desempenho do produto 
Gusto operacional 
Eficiencia dos sistemas de produpao 
Lideranpa na inovagao tecnologica 
Eficiencia do sistema de assistencia tecnica 
Relagoes pessoais com os clientes 
Propriedade ou controle de materias-primas 
estrategicas 
Disponibilidade de capital 
Conhecimento do mercado 
Gusto e eficiencia das instalapoes 
Aceitagao pelo mercado da marca da empresa 
Conveniencia e disponibilidade do produto 
Eficiencia dos sistemas de distribuipao 
Preqo para o cliente 
Gonhecimento de concorrencia 
Propaganda e promo(?ao de vendas 
Compatibilidade do produto com os sistemas 
disponiveis no mercado 
Organizapao interna da empresa. 
Contratos exclusivos de explora<?ao de 
tecnologia avangada 
Posse de tecnologia avanpada propria 
Quadro de pessoal tecnico 
Quadro de pessoal gerencial 

1 2 3 4 5 

10,3 41,4 48,3 
17.2 37,9 20,7 24.1 

58,6 
34,5 
34,5 
41,4 

31 17,2 31 10,3 
17.2 24,1 37,5 13,8 6,9 

13,8 27,6 34,6 20,7 
10.3 10,3 34,5 31 13,8 

24,1 34,5 31 
34,5 48,3 10,3 

27.6 24,1 27,6 
6.9 17.2 34.5 20.7 17,2 

37,9 20,7 24,1 
17.2 31.0 27,6 20,7 

3,4 20,7 34.5 37,9 
10.3 6.9 41.4 24,1 17,2 

41.4 20.7 
17.2 17,2 17,2 44,8 

24.1 34,5 34,5 
6.9 44,8 27.6 20,7 

NR 

10,3 

3.4 

3.4 

3,4 

(*) Legenda de escala: 
1. Extremamente fraco 
2. Fraco 
3. Neutro 

4. Forte 
5. Extremamente Forte 
NR - Nao responderam a questao 

Recursos Humanos Aplicados pela Empre- 

sa em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

Os dados coletados indicaram que 89,7% das 

empresas pesquisadas possuem centres de P&D. 0 

tamanho desses centros e bastante variado, estando o 

numero de funcionarios desses centros na faixa de 3 

ate 400 pessoas. 

Quadro 7 

nCmero de funcionarios nos centros de P&D 

QUANTIDADE frequEncia 
FREQUENCIA 
ACUMULADA 

3 - 10 
17 - 20 
26 - 33 
53 - 70 

170 - 400 

34,6 
23,1 
11,5 
24,0 
6,5- 

100,0rr 

54.6 
57.7 
69,2 
93,2 

100,0% 

A mesma coisa acontece com a frapao desses 

centros que e constituida de nivel superior, ou seja, 

Quadro 8 
NtJMERO DE TECNICOS DE NlVEL SUPERIOR 

NOS CENTROS DE P&D 

pesquisadores propriamente ditos, que estao na faixa 
de 1 ate 150 pessoas (Quadro 8). 

A freqiiencia acumulada evidencia que 69,2% 

desses centros possui ate 33 funcionarios. Por outro 

lado, os dados sobre o quadro total das empresas indi- 

cam que aproximadamente a mesma porcentagem 

acumulada (69%) abrange empresas de ate 319 funcio- 
narios. 

Quadro 9 

NtJMERO ATUAL DE FUNCIONARIOS 

QUANTIDADE frequEncia 
FREQUENCIA 
ACUMULADA 

3 - 14 
21 - 79 

106 - 319 
321 - 750 
800 - 2000 

10,3 
31,1 
27.6 
20.7 
10,3 

100,0% 

10.3 
41.4 
69,0 
89,7 

100,0% 

Em numeros globais, trabalham nas empresas 

pesquisadas 9.180 funcionarios, dos quais 1.015 nos 
centros de P&D. Ou seja, do contingente total da 

amostra, aproximadamente 11% estao empenhados 
em atividades de P&D. 

CONCLUSOES 

A partir da analise apresentada no capitulo 

anterior e possivel inferir-se algumas conclusoes, ain- 

da que em carater preliminar, ou exploratorio, quais 

sejam: 

QUANTIDADE frequEncia FREQUENCIA 
ACUMULADA 

1 - 9 42,3 42,3 
11 - 17 19,2 61,5 
22 - 40 19,3 80,8 
53 - 60 11,5 92,3 

112 - 150 7,7- 100,0% 
100,0% 
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fi pequeno o numero de empresas que utilizam 

efetivamente os servigos de universidades, grupos uni- 

versitarios de pesquisa ou orgaos de pesquisa ligados a 

universidades, para o desenvolvimento de produtos/ 

processes na area de informatica, em regime de con- 

trata^ao formal. 

Entretanto, detectou-se uma predisposi^ao 

favoravel quanto a possibilidade de as empresas nao- 

usuarias virem a contratar esses services num futuro 

proximo. 

E provavel que um dos motivos do distancia- 

mento empresa-universidade deva a percepgao, de 

parte das empresas, de que os services da universida- 

de sejam caros ou contribuam pouco para seu lucro, 

conforme evidencia a analise ja apresentada. 

As universidades e grupos universitarios tern 

sido utilizados primordialmente como fonte de recru- 

tamento de especialistas tecnicos e bem pouco como 

fonte de recrutamento de executives, por essas empre- 

sas. 

For outro lado, pode-se levantar a hipotese de 

que as universidades pouco fa?am no sentido de 

incentivar o espirito empresarial, ja que e pequeno o 

numero de empresas criadas por alunos, professores e 

pesquisadores, em contraste com o numero elevado de 

empresas criadas por pessoas com antecedentes 

empresariais. 

A contribui^ao das universidades para o desen- 

volvimento dos produtos atualmente comercializados 

tern sido minimo. As empresas tern recorrido predo- 

minantemente a tecnologia estrangeira na produ^ao 

de componentes eletronicos basicos. For outro lado, o 

desenvolvimento proprio e a aquisi^ao de know-how 

de outras empresas nacionais tern sido as principais 

fontes de cria^ao de tecnologia nacional, naqueles pro- 

dutos em que e sensivel o esfor^o nacional de desen- 

volvimento tecnologico autoctone (ex. terminais e 

modens). Mesmo no tocantea software, a participa- 

$ao das universidades tern sido bastante inexpressiva. 

Neste caso, ha uma predominancia do desenvolvi- 

mento tecnologico nacional via esfor^o interne das 

proprias empresas e transferencias entre elas. 

Naqueles casos em que ocorre a participa^ao 

dos centres de pesquisa universitarios no desenvolvi- 

mento de produtos e processos, a avalia?ao das empre- 

sas indica uma reputa^ao de qualidade. Esta mesma 

boa opiniao nao se repete no que tange a outros fato- 

res, como ja foi mencionado, no caso de custo e contri- 

buigao para o lucro e, como tambem se pode deduzir, 

para respeito a prazos e desenvolvimento de pessoal 

da empresa. 

Os grandes motivadores para a instala^ao de 

empresas tern sido o aproveitamento de oportunida- 

des de mercado e a competencia tecnica dos fundado- 
res em atividades pregressas. A garantia de mercado 

parece ser um elemento fundamental para a gera^ao 

das oportunidades mencionadas. 

As empresas nao avaliam outros incentives 

govemamentais como instrumentos motivadores para 

a cria^ao de empresas no setor industrial de informati- 

ca. 

Pode-se tambem adiantar a hipotese de que a 

industria nacional seja predominantemente voltada 

para uma inspira^ao propria, ja que o conhecimento e 

experiencias similares em outros paises nao foi apon- 

tado como um dos fatores predominantes para a fun- 

da?ao de empresas. 

As potencialidades estrategicas das empresas 

concentram-se nas fun^oes relacionadas com o projeto 

do produto, bem como nos aspectos de marketing liga- 

dos ao conhecimento do mercado e adequa^ao do pro- 

duto as exigencias desse mercado. Por outro lado, 

fatores de marketing como propaganda, promo^ao e 

distribui^ao parecem ser pontos nevralgicos dessas 

empresas. No tocante a fun^ao de produgao, ha indi- 

ca^oes de que deva ser melhorada a eficiencia dos sis- 

temas produtivos de modo a se obter melhorias nos 

custos operacionais nas instala^oes. Tambem foi con- 
siderado um.ponto fraco a disponibilidade de capital, 

o que e critico num setor onde a fun^ao de pesquisa 

confunde-se com a de produ^ao e no qual, para se sal- 

tar de um estagio para outro, faz-se necessario o apor- 

te consideravel de recursos financeiros. 

De forma geral, ha um esfor^o razoavel de pes- 

quisa, como evidencia a proporgao de pessoas aloca- 

das aos centres internes de P&D em relagao ao contin- 

gente total de funcionarios, e tambem a proporgao ele- 

vada de desenvolvimento proprio dos produtos dessas 

empresas. 

A titulo de conclusao final, pode-se dizer que os 

vinculos entre as empresas de informatica ainda estao 

esperando um estreitamento; dentro da propria uni- 

versidade, deveria haver algum tipo de incentive para 

a cria^ao de empresas de alta tecnologia. 

Finalmente, convem destacar que estas conclu- 

soes estao limitadas pelo tamanho da amostra e deve- 

riam ser ampliadas mediante a ampliagao do numero 
de empresas consultadas, o que e um projeto a ser pos- 

to em pratica e que devera ser considerado como um 

desdobramento de pesquisa ora desenvolvida. 
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