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Uma vez mais o Brasil vive tempos de mudanga de @poca. 

Pairando no ar (pelo menos na percepgao dos incorrigiveis ot imis-— 

tas), ha um sentimento de que, apesar do marasmo economicu asso- 

ciado 4 indefinigao e 4 incompetencia do atual governo no trato 

das questoes estratégicas de longo prazo (que afeta particularmen 

te o investimento), muita coisa vai mudar, e muito. £E uma ques- 

tao de tempo e que passa apenas parcialmente pela constituinte. 

Se esta década nao foi, ou nao esta, totalmente perdida, 

certamente foi, ou @, até agora, uma grande decepgao em termos de 

desempenho macroeconémico, industrial e social. O peso da dimen 

sao politica na indefinigao das estrategias de investimento produ 

tivo tem sido enorme. Mas, de fato, a década ainda nao acabou e, 

nos seus dois Gltimos anos, talvez sejam sinalizadas importantes 

transformagoes. Assim, se no raciocinio de curto prazo falar dos 

proéximos anos @ falar da proxima década, pensar no longo prazo exi 

ge incluir no referencial também a mudanga de século e, mais do 

que isso, a mudanga de milénio. Apesar dessas periodizagoes se- 

rem convencionadas em fungao da temporalidade (ou talvez por isso 

mesmo), os simbolos a elas associadas, necessariamente implicam 

em mudangas estruturais para a indfiistria, para a economia e para 

a sociedade como um todo. 

"As associagoes que se fazem, ao pensar 0 Brasil do sécu 

lo XIX, sao com império, exploragao colonial, escravidao © traba 

lho no campo. Ja sobre o século XK, as associacoes feitas sao com 

um Brasil republicano, onde trabalhadores (mal) assalariados su- 

perpovoam perimetros urbanos de um Pais cada vez mais industriali 

zado" (Tauile, 1987b) e que, por isto mesmo, mudou a forma de sua 

insergao na divisao internacional do trabalho. Duas questves de 

vem ser colocadas agit: em primeixo Jugar cabe indagar se ayenas 

a forma de insergao na estrutura de poder mundial mudou,) ou se 

também sua substancia; em segundo lugar cabe especular tambCm so 

bre as tendéncias de configuragao da forga de trabalho no wade. 

no futuro proximo. Enfim, como imaginar o Brasil no s@eulo “xy?



E clar i i a Oo que imaginagao e fantasia, cada um tem a que quer. 
Nao ha cont a ntrole, nem repressao, a menos das limitagoes e devanei- 
Os intcriores de e cada um. De qualquer modo, o confronto com a_ rea 
lidade brasilej 2 upa 

sileira, em termos de sua estrutura industrial e ocupa 
ciona e al do drao de a elo me 

' uz padra acumulagao vigente, coloca pel ~ 
nos dois yrandes desafios diante desta nagao 

O wn 2 
primeiro deles @ desenvolver a capacidade de "metaboli 

zar" devidamente 3 : x ~ S novas dimensoes da questao social que emergem 
ampliadas e ifi 3 Pp modificadas pela revOlugao tecnolégica ora em curso 
(microeletroéni etronica, biotecnologia e novos Materiais). Estas novas 
dimensoe s estao relacionadas, por exemplo, ao nivel e estrutura 

a cult issi a ura profissional da classe trabalhadora, 4 con 
cep¢gao enci bE i gerencial das elites empresdrias, e ao modo de vida da p2 
pulagaw em geral. 

do emprego, 

Vale dize it reque esta "metabolizagao" j4 nao ocorreu por 
Oocdas] ao d a acelerada industrializacgao recente com base ainda na 
eletromeca anica, ao longo das trés (ou cinco) Oltimas décadas, qué 
gerou o chamado capitalismo selvagem. 
qualquer Maneira, 

Se metabolizagao houve de 
lecoicad sacle foi fortemente distorcida pelo fato de que 

agao industrial/tecnolégica (que sustentou ta 

xas de srescinento econdémico recordes de cerca de 7% a.a. no mes 

mO periodo) nao correspondeu, de maneira alguma, um speeraveoa= 
mento das relagoes capital/trabalho. Muito pelo contrario, a le 
gislagao trabalhista vigente no Pais até este ano de 1987, 
ainda 6, basicamente, a mesma que foi consolidada ha cerca de cin 
Ganon anos, fortemente inspirada no corporativismo que ——, 

Be epora, @ que serviu convenientemente a varios governos autori- 

Larios e populistas, desde entao. Seu produto mais imediato foi 

um movimento sindical dominado pelo peleguismo que, somente ha uma 

década c« c é c + comeq¢ou a transformar-se efetivamente a partir da inevita 
vel dicotomia centre os fatos e as leis 

AS ve 1 i O a 
erdadviras dimensoes da questao tecnolégica foram Nascaradas Peake por trés razGes basicas. Em primeiro lugar, num ide a base industrial era 

rado 

ainda 

Bidet Staines praticamente inexistente, o acele 

nibiu completamente o afloramento do carater 

poupador de mao-de-obra e de qualificagoes, do progresso técnico. 

Equipamentos e mesmo fabricas inteiras, ja desativados e deprecia 

dos em seus paises de origem, mas que representavam verdadeiros 

saltos de qualidade em relagao aos padroes de produtividade da in 

diistria local, foram aqui instalados, exigindo via de regra mais 

e melhores trabalhadores industriais (em relagao aos padrees lo- 

cais) para sua operacao e manutengao. £& bom que se diga, todavia, 

que trabalho criativo de produgao e de concepgao, quando cxigido, 

no maximo era para adaptar as instalagoes dos "novos" equipamen 

tos 4s condicdes locais. Talvez se pudesse dizer que houve, des 

te modo, muito mais transplante técnico do que progresso tecnico. 

De fato, se, por um lado, haviam esforgos genuinos, criativos e, 

até certo ponto bem sucedidos, que resultaram no desenvolvimento 

de capacitagao prépria para operar, manter, e até produzir e pro- 

jetar equipamentos que se tornavam padrao na estrutura produtiva 

brasileira, por outro lado eles foram superpostos por transplan- 

tes massivos de meios produtivos cuja base técnica pouco, ou nada, 

tinham a ver com os padroes aqui vigentes. Os investimentos ori 

ginais, j4 completamente depreciados, eram assim ressucitados pa 

ra um novo ciclo de acumulagao (agora no Brasil) fazendo antever 

taxas de lucro promissoramente altas, visto ser o capital fixo 

que lhes correspondia contabilmente no novo calculo, 

naturalmente, realimentava 0 estimulo ao in 

imento da 

praticamente 

igual a zero. Isto, 

vestimento que por sua vez resultava num eufGrico cresc 

economia como um todo e da massa salarial, em particular. 

Em segundo lugar, taxas de inflacao sistematicamente ele 

vadas, desviaram (ou melhor, concentravam) o foco das atengoes dos 

trabalhadores sobre um nivel muito mais imediato e aparente de 

quest6es, que dizem respeito a sua sobrevivéncia fisica (e de sua 

familia). Como se ja nao bastassem os baixissimos salarios nomi 

nais locais, a persistente inflagao corroia ainda mais seu valor 

real. O entao novo capitalismo industrial que se implantayva, be 

neficiava-se assim, nao apenas com saltos espetaculares de (etan 

tividade (e de lucratividade, como foi visto anteriormentc) mas 
também de taxas de extragao de excedente varias veres multipld es ‘tea 
das em relagao aos paises de onde se Originavam as modernas té i as tecni 
cas importadas, e onde os saliarios era 

= ' em media, mito mic Whas



‘ . mia >tade Lin terceiro lugar, como a maior Parte da ultima metad 

de século foi ocupada por governos ditatoriais, naturalmente ocor 
uae = ‘ oO reram inulieras repressoes contra o desenvolvimento do moviment 

indi ; ; . i 
Sindical, que se esbogava a partir de necessidades, as mais genul 
nas, colocadas justamente pelo novo modo de produgao que se im- 

plantava (ou que se transplantava). Liderangas sindicais auten 

confundidas e/ou mescladas com resisténcia e militan- 
cia politica, 

ticas eram 

P . ‘eae 
© por isso eram reprimidas, presas ou mesmo elimina 

das pelo aparato policial/legal. Direitos trabalhistas inerentes 
1 . @ qualquer economia capitalista industrial um pouco mais desenvol 

: . - 
vida, eram confundidos com Perigosos elementos estratégicos deu 
conspiragao comunista para subverter a ordem e tomar o poder. 

x i ; fio 
Colocado em outras Palavras, o primeiro grande desa 

i = 16 pare u Sociedade brasileira diante de mais esta revolugao tecno i“ 
e i = iti gica, 6 apropriar-se efetivamente das bases técnicas que permit. Z : ‘- 

rao mils um salto qualitativo na produtividade soaial e, logo 
cap. i a = pem, ‘cidade da nagao de gerar nado meramente riquezas mas, tam 

i i ecno- bem estar social. Urge, enfim, aprender a conviver com as t vaudad 
logias de ponta, a partir de um ponto de vista das necessida 

a no 6 P E a z a Q endoyenas ao Pais, stas vao desde um minimo dominio sobre 
Ses = -osufi va base técnica, que permita nao apenas um certo grau de aut At Wi, z Z con crencia tecnologica, mas, por isso mesmo,também a capacidade 

guistauda de se saber o que quer, 

e ter al 

her, e de se saber ao menos’ esco! ' 
; ‘ e em yum poder de barganha para negociar formas diversas 4 

= ; : éo de precndimentos tecnolégicos conjuntos internacionalmente; até f ‘ ~ 
jetar senvolvimento da Capacitagao tecnica e empresarial para proje 
- endo é@ produzir bens adequados Para consumo final ou produtivo, ten 

em vista a realidade brasileira. 

’ : ‘ Z 
Pode-se, a partir dai, pensar em efetivamente substitui 

9 cardater desenfreadamente espoliativo do capitalismo que se insta zl a lou no Pais, travestido de uma suposta modernidade, por um sisté Ma onde uma sociedade democratizada possa ser Ccapaz de yerur uma 
ident idade cultural/profissional Pr6pria dentro da contemporanei 
dade. Seria possivel destruir os mitos que levam 

ou da xenofobia, 

Somente entao, 
a9 medu do entreguismo s configurando-se um proces So adullo e maduro de 

internacionalizagao da economia brasileira: 

do acima. 
Isto nos leva ao segundo grande desafio menciona 

5 z son oO f stamente, a ver ©€ desafio tem, Ju -Este outro grande 
contempora- 

de integragao do Brasil na economia mundial 
processo de int 

antes ainda que metamor fos eadas, 
© ’ 

mia bra ilel 

nea. Trata-se de romper as const ee 

c o posi¢goes subalternas e submissas de inserga 

. "Sera esta 
ra na divisao internacional do trabalho e do capital 

ndial emter 
iedade capaz de participar ativamente do mercado mu 

socie 

do aque os que 
mos menos lesivos, economicamente falando, I 

oem inerentes 
é s sociais que se sup até aqui, auferindo os beneficio  aeetae 

vigiram 

recriando) aos paises desenvolvidos e preservando (ou 
. ‘ , como oitava de cultural prépria pretendida?" (ibid) De um lado : saan ete 

: edencle re economia mundial, o Brasil estaria supostamente cr id Por ou lvidos. J = os paises desenvo Ocupar um lugar de destaque entre P infe dente salario minimo 

tro lado, porém, com um escorchante e ca ' r 

niéncia de em 
rior aos US$ 50 dolares mensais (que atende a conve 

de interesses 
presdrios com mentalidade tacanha e/ou dependente 

ae estrangeiros), e com um estilo patrimonialist aie 

es co 
fundamente arraigado nos partidos e poder 

= egim o politica para um r ficulta enormemente a transi¢ao Pp nidba ntees Wan ee 

clientelista,pro 

ituldos, que di 

e mais demo 

ara isso. 
cradtico, nao se credencia, de fato, P 

i to econo 

de histérica, @ dificil associar ao processo - ea eit 
mico a nogao de desenvolvimento social, principe zal a nivel 
vista a voracidade do processo de aon de cap 

internacional que sempre perpassou este Pals. 

da que se coloca a 

Dai a questao particularmente delica 

partir d d de 80. Tendo completado basicamente seu ciclo 

a @écada 

i enas cerca 

dustrializagao (atestado pelo fato de importar ap 
de industr 

de 7% de seu PIB), 9 Pais: a) comega a ESUpees ee vez mais se 

; é a difusao das novas tecnologias; by Basse t 

alk hiieenin o de normalizagao e democratizagao da sua vi 

Emre ODS Ce Ate c) tenta desesperadamente superar uma 

7 Fe ren avontitiids presente durante a maior parte da década, 

ace an cet externa que multipiicou-se de aproximadamente 

US$35 bilhdes para mais de US$ 100 bilhoes, em cerca de cinco ars, 

por forga exclusivamente do poder do capitalismo financeiro inter



Nacianal, 

dirige 

C perpetrada atualmente pela incompeténcia das elites 
ntes locais em criar o estado de confianga essencial para 

que haja investimento na expansao ou na criagao de noves negécios- 
O momento & de muita incerteza. 

Se, até o principio desta década, a politica industrial 
pre norteada por um sucessivo processo de substituigao de 

importagdes, nao est& claro qual o conjunto dinamico de forgas que 
determinar&o o espectro de possiveis padrées de acumulagao e@ 4 
correspondente evolugdo da estrutura industrial no Brasil. Ha Pe 
jo menos um par de contradigoes, cuja resolugdo certamente influ 
enciara, em muito, os rumos da politica industrial no Brasil, 9 

e- Trata-se,de um lado,de promover uma efetiva ¢° 
distribuigao da renda de modo que, 
ja arrefecida, 

foi se 

futuro préximo. 

~ e no minimo, a questao social S& 
. be fique menos explosiva e, se possivel, sejam esta ° 

- ~ - 
s lecidos padrées de remuneragao de trabalho compativeis com a post 

~ 
. . 

oun 

GaO qué a economia brasileira ocupa no ranking mundial. Por 
tro lado, « : er tendo em vista a exist@éncia de uma enorme divida exter 

aad = ~ : ua nav a disposigao de sald&-la (nao se trata aqui de discutir § 
itimi - « a leyitimidade), e principalmente por isso, &é necess4rio aumentar 

aa ~ 
2 m 

competitividade das exportagoes brasileiras, cuja pauta hoje ®@ 
dia comp6e-se na maior Parte, de produtos manufaturados. 

. ~ 
tra Alyumas anotacoes importantes sobre esta aparente contre 

i¢a a di¢gao devem ser feitas aqui. A comegar, de uma maneira geral, 
: s s ~ 

asin Possibilidade de Penetragao externa por parte da economia bra : 

em 
leira deve ser tomada como um bom sinal para as expectativas - : oon a me presariais e respectivas avaliagoes de novos investimentos, ha = 

wcondmi Gida em que as torna relativamente independentes do ciclo econdmi . ~ a co interno. O crescimento das exportacoes de produtos manufaturé 

de dos, por sua vez, tende naturalmente a criar maiores escalas 
Producao industrial e, logo 
que, @ verdade, 
Mercadu interno. 

~ 
3£asS ,condicoes para rebaixamento de cus 

= do nem sempre sao repassados para os consumidores 

. . . . a Us efeitos sobre o mercado interno, alias, nao sag nad ou melhor, 

das exportacdes nA 

ela $ Lous, muitas das benesses que se apregoam a respeito 

© s80 garantidas. Se 6 certo que com o aumento 

xpor tacoes 
das exportagoes (e para ser rigoroso, do saldo entre ext ¢ 

e importagdes) aumenta a renda nacional, nao e certo Wan 

camadas da populagao serao igualmente beneficiadas com _ cnet t 

Sequer que as camadas menos favorecidas sejam razoavelnent visto lo ciadas com o esforgo exportador. Ao cee ene ae ecsapnsto 

go abaixo, é possive] que justamente o contrario seja pr en ay 

Para o sucesso desta politica. 0 argumento de que ° Ott = 

mentar o bolo” através das exportagdes para entao dividi- ny Ao trou~se absolutamente falso diante da significativa concentrage 

den - 0 e 70, sem que a tenden de renda havida ao longo das décadas de 6 : duplamente 

mos 

é, assim cia se alterasse até hoje- Este argumento é, as ‘ 
~ ito multi falso, pois a piora na distribuigao de renda torna 0 efe 

o menos 
Plicador do investimento sobre a renda (e sobre o an fue ori 

temente em estu = eficiente. Conforme foi mostrado recente 
Bra entamos, a concentragao de renda havida entre 1970 e ae 

sil, parece ter sido responsdvel por uma perda ae cores omo. eficiéncia do multiplicador, o que por sua vez Fee ate de cer Pensacao para manutengao do nivel de xenda, um increment £ 
ca de 60% no valor global das exportagoes brasileiras 

al, 1987). 

com- 

et 

s 
ist dos t abalhadores assalariados, a que 

Bo ponto de v a oO r 
qu 

b suspei ser colocada so i 
a xportador deve 

ta por pele notes auae cutras De imediato, ha uma ameaga 

r constituir-se ela um impor 

Ainda 

ta por pelo menos duas outras razoes. 

direta 4 remuneragao trabalhadora, po 
tagoes. da pauta de export. . sto dos produtos . : . tante fator de cu > peso da mao-de-obra nao scia homogé 

P diferenga 
que, como se vera adiante, 

a enorme 
neo através de todos os setores industriais, 

3 { 1 idos, sem du 
em Oo i entes nos pa ses desenvolvi 

g _ relagao aos padroes Vv 

auferir a ignificativa para se 
é fator de importancia 5 

vesee compe eralizadamente mas, em particular, em seto 

i 
textil/conFec 

van 

tagens comparativas ge j 

exos 
res onde este peso seja maior, como nos comp 

goes/calgados. 

Indiretamente, os trabalhadores ainda tém o que tomer 
n 

- to ao movimento na diregao do mercado externo pois, se é que quanto 

Jei da oferta e da procura tem alquma importancia como Mecanis- ale 

mo de freio do processo inflacionadrio, esta importancia Minimi za- 
se ainda mais dado o fato que 0 empresariado, até certy ponte, pe



de descui idar~se da anes 
uma remarcagio d concorreéncia no mercado interno, praticando 

° e 
pregos indiscriminada em moeda local (cruzados)» 

desde gue tenha 

dugao (em lieve) ne ene’ assegurado © escoamento de sua Pro 

de varias maneiras, Incl (que, alias, sao estimuladas 

prucesso inflacionario int ve’ por isengaéo de impostos). Assim, ° 

xador natural dos erno que, como ja foi visto, & um rebai 

custos do trabalho, toma novo impulso. Além dis 

sO os inime ros subsidi 
OS Para exportagdes nao necessariamente re 

vertem diretame par 
i i 

nte aa folha salar 
i 

a total e, quig¢ 

in 5 certus e questiondveis 

E neste contexto ~ 
que a questao do aperfeigoamento tecno” 

l6gico yanha ; duplam Piamente em importancia. Em primeiro lugar, ela se 

ria uma saida @ para a aparente dicotomia entre elevagio de salari 
9S & aumento de c ompetitividade. Isto &, havendo uma politica 4é¢ 
redistribuica i¢gao pesso al da re nda 
pensar 

no Pats, as am com 

» a0 menos parcialmente 
’ empresas buscariam C2 

4 
o fun 

cional da renda, a correspondente redistribui¢a 
através de roderian wavs ganhos de produtividade aue, entre O28 

xr da modernizagao tecnolégica (tanto 
a nivel de proc es - 
aaui SO como também a nivel 
qui, uma vez mais que el de produto). Vale dizer 

’ 

tros futores, 

. ° - 

tengao da competitivig Peso dos saldrios nao @ igual na manu~ 

ade de cada um dos setores industriais riais. 

ola ae Uma Outra face desta mesma 
modernizacgao tecnolégica 

industrial brasileira e , 
faturados, ; 

moeda mostra que a importan 

logo, lnewe, aumentar a competitividade 

é diferenciada através ae ue as exportagdes de manu 

os diversos setores em tela- 

o 

+++ S@ por um 1] - 
baru torna 

: ado politi 
; 

a 

manufaturadog. pees ee em cortos was cambiais foram decisivas 

Parativas especific competitividade 
gmentos uma série de produtos 

tentes na econonia be dos diferentes complexae indus vantagens OF 

“ey T.R., 1985) Acca tetra (Erber, F axes industriats ox aL 

* . 

?¢ 
r 

Ai zed chapel, todos hen autos siderdtgicos. ro d-Tes 6 4 

em ada basicamente sob ens intermediarios 
e c + petroquimicos 

as 

que edadora) , S30 fav a forma de f£luxo a ontines produgao é orga 

ins spate iva” Beneficientee pela "idade netnuo (isto é, pone 

nibiliaeae’? 
feitas ho am-se “especialment 

nolégica da capaci@2 

dade e baixo pre Passado recente" (GEL da modernidade 
das 

GO aos insumos locai id) e também 
da disp? 

ais (e, € claro, de e823 

Os supo stos benefi e ficios dai provenientes sao, como sé vé,. 

las mf{nimas de produgao ja atingidas jocalmente). 

do complexo téxtil/vestudrio/cal
gados de 

te do custo relativo dos ré 

naturais relath 
“nao-de 

viv Ja os produtos 
ra am sua competitividade principalmen 

rsos locais. "Utilizam-se intensamente recursos 

vamente abundantes (p.ex. fios e couro)" e em especial, 

-obra relalivamente barata" (ibid). 

razoa Existe também um conjunto de produtos manufaturados (de 

rezoavel sofistica¢gao tecnoldgica) dentro do complexo metal-meca~ 

co, como bens de produgao, armamentos e bens de consumo duravel 

exis- 

que, alge de exigir uma razoavel capacitagao tecnolégica, s 

ficos be pais, atende adequadamente a demanda de mercados especi™ 

dos b astante afins ou semelhantes as caracteristicas dos merca 

S brasileiros. Neste contexto uma parte substancial destas| ex 

per rgsoes destina-se a um "comércio entre semelhantes” com paises 

nivel de desenvolvimento préximo ou inferior ao do Brasil, mas 

dos chamados paises desen 

vole se também a nichos de mercados 

a pwidos do norte, como atestam as exportagoes de aeronaves © de 

utomdveis e autopecas para estes paises (ibid)." 

so- 

de Atuar sobre quesitos como qualidade, complexidade e 

fisticagao do produto, produtividade das instalagoes, prazos 

res indices de automagao seletiva- 

dentro de determinados ra 

o ANEXO A 

que 

entrega, etc., implicam em maio 

mente em postos de trabalho especificos, 

mos de atividades que compoem a estrutura industrial ( 

Apregoar simplesmente 

ntar as exporta 

eneralidade ¢ 

mostra, detalhadamente, esta questao). 

& preciso modernizar tecnolégicamente para se aume 

GOes de uma maneira geral e, justamente, ficar nag 

nada dizer de concreto. 

Usa-se freqilentemente este argumento, de maneira ideold 

gica para justificar a importagao indiscriminada de equipamentos 

Ao contrario, a capacidade existente no 

os equipamentos de capital necessarios a 

to) da competi- 

e capital estrangeiro. 

Brasil, de se produzir 

um progressivo aperfeigoamen 
manutengao (e mesmo a 

@ bastante significativa,ape 

tividade internacional ja alcangada, 

impor tantes estrangulamentos 
(como em microeletroni 

sar de alguns 

avionica, quimica fina, etc.), que uma politica ade 

ca, robética, 
ria em grande parte superar. 

quada de importagoes seletivas pode 

Como exemplo, pode-se citar as necessidades previstas para dobrar 

a produgao de ago no pais a 

volume total de investimentos da ordem de US$ 24 bilhocs 
'Sa apenas 

té o ano 2000, estimando-se que, de um 

cerca de 5% seriam dispendios necessariamente em moeda est: i . andged=
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ra (com importagao de equipamentos, etc.). 

O argumento que aqui pretende-se formular (e que esta de 

vidamente consubstanciado no ANEXO A), implica em que se deva ate 

servar para a economia brasileira os empregos de alto valor adi — 

cionadu ligados 4s atividades de produgao e concepgao de novas tec 

nologias que serao progressivamente necessarias para aumentar a 

diferenciada competitividade do parque industrial brasileiro. Jus 

tifica-se esta posigao de diversas maneiras: 

- ja existe uma competitividade estabelecida por este par 
que, isto @, j4 existe uma base industrial de razoavel porte e ca 
pacidade para atingir um razoavel segmento do mercado externo; 

- O aumento da competitividade, via de regra, nao depen- 
de de saltos qualitativos nas condigdes tecnolégicas de produgao, 
e sim nas condigoes gerais de eficiéncia do empreendimento, que 
incluem quest6es organizacionais da produgao, canais de coneyets— 
lizagao, possibilidades de financiamento, margens de lucro, etc.; oi 

- ja se produz no Pais uma propor¢ao substancial dos bens 
de capital eventualmente necessdrios para os incrementos de compe 

titividade desejados. Se @ verdade que nem sempre estes bens — 
produzidos a custo competitivo internacionalmente, ha que se for 

mular uma estratégia de subsidios por tempo limitado, uma éspiieie 

de mo.tat6ria para capacitagao tecnolégica, que pudesse ser efeti 

vamente diferenciada de margens excessivas de lucro auferidas pox 

priviléyio de uma reserva de mercado inadequada; 

- cm qualquer pais desenvolvido existe uma estrutura de 

incentivos fiscais para apoiar a pesquisa e 0 desenvolvimento de 

novas tecnologias, e nao @ sem tempo que o Brasil adote também es 

ta estratégia; 

~ oS empregos na produgao e projeto de novas tecnologias 

em ycr1al sao bem remunerados e deste modo, acabariam por reverter 

em favor de uma melhor dinamizagao do mercado interno criando, na 
qguele nivel, uma espécie de mecanismo A prova de ma distribuigao 

  

11 

de renda; 

- ainda que o desenvolvimento proprio das novas tecnolo- 

gias implicassem num ritmo mais lento de modernizagao do parque 

produtive como um todo, por outro lado, criaria mais possibilida 

des para que a sociedade metabolizasse devidamente sua absorgao; 

e daf por diante ... 

A qguisa de conclusao, vale dizer que, a opgao pelo merca 

do interno, associada a um efetivo processo de democratizagao,aca 

bara por conferir, na pratica, a economia brasileira, um nove pa 

draco de competitividade internacional, desta vez mais solide, ge 

nuino e, possivelmente eivado de um senso de realidade e justi¢ga 

social absolutamente fundamental para forjar a identidade «ontem- 

poranea deste Pais.



ANEXO A 

A_DIFUSAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS POR MICROELETRONICA (EAME) 

ATRAVES DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS NO BRASIL



’ 
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-A_DINAMICA DE DIFUSAO ATRAVES DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS 

1. Complexo Téxtil/Vestuario/Calgados 
  

Neste complexo, a difusao de EAME ainda @é muito pequena 

e nao 6 fundamental, no curto prazo, para garantir o atual padrao 

de competitividade das empresas, seja em relagao ao mercado inter 

no, seja em relagao ao mercado externo. Neste ultimo caso, como 

ja foi dito, a competitividade deriva da disponibilidade e baixo 

EBSES dos fatores, particularmente mao-de-obra, e por outro lado 

a difusao de EAME neste complexo ainda @ bastante limitada, nao 

devendo haver modificagdes estruturalmente relevantes no curto pra 

zo em fungao de algum breakthrough tecnoldgico. 

No caso do setor téxtil o uso de dispositivos ME nao al 

tera a organizagao da produgao radicalmente. Apenas acentua a 

tendéncia j4 pré-existente, mesmo na base eletromecanica, de asse 

melha-la a um fluxo continuo de produgao. Devido 4 diversidade da 

estrutura da demanda, a correspondente base produtiva também é 

bastante heterogénea, sendo as empresas que atendem o mercadyu ex 

terno, em geral, as que concentram equipamentos mais modernos e 

sofisticados. Apesar disso 0 uso destes equipamentos ainda nao @ 

considerado fundamental para as exportagoes do setor. De fato, 

com a crise do inicio dos anos oitenta, e estimuladas busicumente 

por politicas cambiais, muitas empresas conseguiram penetiar no ner 

cado externo fazendo com que, em 1985, as exportagoes atinyissem 

US$ 1 bilhao, ou seja, cerca de 30% da produgao do setor (Tauile, 

1986b)., 

As principais razoes que levam os empresarios do seluor a 

automatizar com base na ME sao: maior qualidade necessdria para 

concorrer nos mercadus externos, maior controle sobre oO processy 

de produgao e maior produtividade. Entre os obstaculus estau: ele 

vado custo do equipamento automatizaudo, dificuldades de importa 

gao de equipamentos, baixos salarios e a capacidade de competir : Th) 

mercado interno com equipamentos menus sufisticados (ibid)
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Quanto ao setor de confecgoes/vestuario, do mesmo modo, 

aoestrutura da demanda interna @ bastante heterogénea, mas tem si 

do atendida por uma estlrutura produtiva ampla e que inclui inume 

ras micro e pequenas empresas. A exportagao do setor foi ~ pouco 

menos de ob? do tetal de manufaturados exportados em 1984. 

be qualquer modo, mesmo no cenario internacional a inte 

gragao entre os diversos estagios do processo produtivo @ baixa, 

a utilizagao de trabalho ainda @ intensa e nao se vislumbra uma 

rapida difusao de EAME no curto prazo. Assim como nos paises de 

senvolvidos, a utilizagao de EAME tende a se concentrar na area 

de gerenciamento da produgao e na otimizagao do corte (Tauile,1986c). 

No caso brasileiro, a economia de mao-de-obra que, como j4 se dis 

se @ muito barata, nao é@ premente mas a economia de materiais po 

de ser significativa. Vale dizer também que os CADs razoavelmen- 

te simples utilizados para otimizagao do corte, podem perfeitamen 

te ser fornecidos pela industria local. 

Dentre os fatores que estimulam a utilizagao de EAME no 

setor, estao: simplificagao das tarefas iniciais do processo de 

produgao, economia de materiais, economia de trabalho qualificado 

para preparagao, melhor qualidade do produto final e maior flexi- 

bilidade para langamento de novos modelos, além de, naturalmente, 

a busca do aumento da competitividade e a recuperagao da economia. 

Quanto aos fatores de desestimulo 4 introdugao de EAME, 

além da recente crise econoOmica, que adiou de maneira generaliza- 

da investimentos de expansao da capacidade produtiva, pode-se men 

cionar: baixo custo da mao-de-obra, alto custo dos EAME, custo de 

treinamento para operadores destes EAMEs e as dificuldades de ma 

nutengao (Tauile, 1986b). 

Finalmente, os empresdrios augumentam que, tanto no se- 

- - © + ¥ 
tor de vestuario como no téxtil a auséncia de uma politica tecno 

l6gica definida tem retardado o processo de difusao de EAME. 

A manufatura de calgados também 6 mao-de-obra_ intensiva 
fempreqa 3,2% da forga de trabalho na inddstria de transformagao 

a
 

Mas sO representa 1,5% do seu valor adicionado). A inddstria é@ or 

ganizada por uma grande maioria de micro e pequenas empresas, en- 

tre um total de mais de 4.500 firmas. Deste total, entretantu, a 

penas pouco mais de 300 sao exportadores, porém com peso relativa 

mente grande entre as demais. O mercado externo tem crescido em 

importancia para o setor que ja @ responsavel por mais de 7% da 

exportagao de manufaturados. Mais de 25% da produgao @ exportada 

sendo que cerca de 80% para os EUA. Cabe notar, entretunto, que 

nao ha controle dos canais de exportagao por parte dos produtores 

(ibid). 

Em termos tecnolégicos, antes de mais nada, vale dizer 

que na produgao de calgados, "feito a mao" @ sinGnimo de qualida- 

de, 0 que rompe com uma das principais justificativas para se uti 

lizar equipamento automatizado. A inddstria brasileira de calga- 

dos pouco incorporou as mais recentes inovagoes tecnolégicas com 

base na ME, que alias, nao sao muitas. Mesmo em relagdo a CAL pa 

ra modelagem e desenvolvimento de produtos nao ha indicios de di- 

fusao significativa no Brasil. Entre os possiveis estimulos 4 au 

tomagao estariam: precisao, flexibilidade da linha de produguo e 

redugao dos custos de corte (sendo flexibilidade a mais importan-— 

te no Brasil no momento). 

Quanto aos desestimulos, comegam pela natureza irreyular 

do couro que ainda torna imprescindivel o corte manual. Além dis 

SO, novamente, o baixo custo da mao-de-obra, a pequena escala das 

unidades produtoras e a pouca especializagao sao fatores importan 

tes a frear a difusado. Cabe mencionar aqui o quase descaso dos em 

Presarios do setor quanto a possivel relevancia da automagao com 

base na ME, para o sucesso de seu neydcio. 

2. Complexo Mutal-mecanico 

A ditusao de EAME através do complexo metal-mecanicu tan, 

tanto internacionalmente como no Brasil, contornos melhor defini- 
dos, ja atinge niveis mais elevados e @ de mito Maior  importan- 
cia que no complexo textil/vestuaério/calcados. Nos setores a 

= )



16 

complexo metal-mecanico, limites 4 automagao, tradicionalmente es 
tabelecidos pela eletromecanica, foram superados pelo desenvolvi- 

mento c introdu¢gao de EAME (Tauile, 1986a). As impLicagoes que 

dai decorrem, tanto a nivel do produto (qualidade e diversifica- 

qgao), como a nivel da organizagao da produgao (perfil e volume de 

enmprego, controle do processo, etc.) e a nivel da estrutura decus 

tos (economias de escopo, produtividade, etc.), alteram etgnifi- 

cativamente os padroes de competigao, principalmente no Ambito in 
ternacional onde as novas t@cnicas ME ja estao mais definidas.. : 

Os setores enfocados a seguir, ainda que do mesmo comple 

xo, tém caracteristicas bem distintas, tanto pela estrutura da 

proprindade ou da demanda, como pela escala e organizagdo da_ pro 
ducao. 

O setor produtor de maquinas-ferramenta tem sido bastan 

te afetado pela difusao da nova base técnica. A comegar pelo fato 
de que © setor em si, alem de ser produtor de EAME, também 6 um 
de seus principais usuaérios. No Brasil o setor havia alcangado na 

década de 70 uma competéncia reconhecida internacionalmente em 

termos de equipamentos eletromecanicos, sendo a grande maioria de 
propriedade de capital privado nacional. Em 1975 das 102 empre- 

sas instaladas localmente 18 eram subsidiarias estrangeiras, das 

quais metade alemas. Varias delas estavam recém se instalando oem 

funcao dos estimulos do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) 
que visava consolidar a formagao de um setor de bens de capital m 

Brasil. 

As empresas estrangeiras, sem serem as maiores, especia- 

lizavam-se na produgao de eauipamentos mais sofisticados e comple 

xos, fato alias que permanece valido até hoje. Nove subsidiarias 

de empresas alemas respondem por cerca de 60% da produgao de MFCN 

no Brasil (Stemmer, 1985), que neste ano de 1987 devera alcangar 

a marca de 800 unidades produzidas anualmente. 

Apesar de estarem com sua carteira de pedidos repletas 

e€ os prazos de entrega se estenderem por vezes a mais de um ano, 

eo ane permite crescimento e noves investimentos em equi pamentos 

(alias, como j4 se disse, o setor @ grande usuario de MFCN), os 

Precos permanecem significativamente altos chegando de duas a trés 

vezes aos dos equipamentos similares vendidos no mercado interna— 

cional (inclusive pelas préprias matrizes das subsidiarias alemas). 

Isto @ intrigante pois as razGes alegadas de alto custo de mate- 

riais e componentes e falta de escala nao podem ultrapassar tanto 

a economia advinda da mao-de-obra barata. £ bom lembrar que esta 

€ uma produgdo intensiva em mao-de-obra qualificada que ainda é 

razoavelmente disponivel localmente. 

Diante das dificuldades de importagao vale dizer que os 

elevados Pre¢gos dos EAMEs localmente produzidos seguem sendo oO 

Maior obstaculo 4 sua difusdo no Brasil. A rapidez da difusao,por 

Outro lado, cria uma relativa, mas transitG6ria caréncia de mao-de 

“Obra qualificada para operar, manter e programar os EAMEs. 

Os principais estimulos para que o setor adote LAME es- 

tao relacionados 4 garantia de precisao (e, logo, qualidade) das 

complexas Pe¢as a serem executadas e@ as economias de escopo, isto 

&, flexibilidade dos equipamentos rapidamente reconversiveis, o 

que e€ extremamente importante em produgdes de pequenas escalas. 

As empresas produtoras de maquinas-ferramenta tem usado 

eficientemente seus EAMES utilizando-se por vezes, inclusive, de 

experiéncias com tecnologias de grupos, células automatizadas,ctc., 

Produzindo alguma forma de convergéncia tecnoléyica e aprendizado 

SObre economias de escopo (apesar de que nao ha nenhum sistema fle 

xivel de manufatura completo j4 instalado no Brasil, nem ha pla- 
NOS para isso). 

Sobre este setor trés fatos ainda diynos de mengavw aqui, 

Em primeiro lugar, ha uma caréncia de oferta de EAME mais simples 

e baratos, que pudesse atender a demanda de um grande nomere de 

Pequenas e médias empresas e que pudesse aproveitar, pelo MeHOS 

Parcialmente, as qualificagoes du forga de trabalho Garstonte 

(Tauile, 1984a). 

Em segundo lugar, trata-se da competitividade dk } selor



internacionalmente, que ficou severamente abalada seja porque os 

EAME tem deslocado do mercado as maquinas-ferramenta convencio- 

nals (celelromecanicas) e a indistria local ainda nao conseguiu re 

conver ter-se eflelentemente; seja porque os principais comprado- 

res (também paises cm desenvolvimento, como o México) foram muito 

afetados pela crise do principio dos anos 80. De fato, as exporta 

gocs do setor na primeira metade desta d@écada reduziram-se a qua 

se 1/4 do nivel de 1980, sem sinais de recuperacao. 

Ha, finalmente, uma certa preocupacao de que a mudanca 

de base técnica estimule um processo de centralizacao da indistria 

em favor das empresas mais capazes e sOlidas Financeiramente, e 

das que sao mais dinamicas tecnologicamente. Seriam assim favore 

cidas as grandes empresas e as subsidiadrias de empresas estrangei 

ras. Problema este, alias, aué nao @ exclusivo do setor produtor 

de maquinas-ferramenta mas que, como nucleo de convergéncia tecno 

ldgica, irradia (ou reflete) problemas que ocorrem de modo simi- 

lar pelo resto da economia (ibid). 

A indtistria automobilistica @ liderada por quatro gran 

des montadoras multinacionais que dominam praticamente todo o mer 
cado de automoveis no Brasil. Existem trés outras grandes montado 

ras de origem curopéia que especializam-se na produgdo de vefcu- 

los comerciais (6nibus, caminhoes, etc.). JA no setor de autope- 
cas a participagao de capital privado brasileira é majoritaria nao 
obstante o fato de que entre as maiores encontram-se subsidiarias 

de importantes multinacionais. 

Em 1980 a indGstria produziu quase 1,2 milhoes de vefcu- 

los, 0 que demonstra um razoadvel grau de maturidade industrial. 

Todavia, tanto os modelos oferecidos como os métodos utilizados 

para produzi-los ainda estavam bastante defasados dos padroes vi 

gentes internacionalmente. A vertiginosa queda de produgao no ano 

seguinte for¢gou as montadoras a redefinirem suas estratégias, de 

modo a garantir uma melhor e mais eficiente ocupagao de sua capa- 

cidade produtiva. A opgao generalizada foi langar modelos simila 

res aos produzidos nos paises desenvolvidos, que pudessem ser tam 

bem exportados, criando assim, uma flexibilidade que  permitisse 

diminuir a ociosidade das instalagoes (Tauile, 1984b). 

Pode-se dizer que a indistria automobilistica nu Brasil 

entrou, a partir dai, numa nova fase de seu desenvolvimentu, de 

maior integragao com a indistria internacionalmente. Ja no ano 

de 1981 as exportagdes dobraram para cerca de 27% da produgao” e 

depois acomodaram-se um pouco, porém nunca a menos de 1/5 do to- 

tal produzido. Em 1982 e 1983 a GM e a Ford langaram seus "Carros 

mundiais", no que foram seguidas, em 1984, pela FIAT e pela VW 

(que, alias, nao concorda com a novidade do conceito "carro mundi 

al" e na verdade desde 1980 j4 vinha langando modelos mais atuali 

zados) : 

O langamento dos novos modelos foi acompanhado da intro 

dugao de novas linhas de produgao, e, nestas passavam a ser intro 
duzidos EAME, tais como: robés, MFCN, sistemas de m&quinas rans 
fer flexiveis, sistemas de soldas maltiplas flexiveis, sistema de 

transporte Por trolleys magnéticos, sistemas de transporte ué- 

Feos, sistemas automatizados de testes finais de veiculos, siste- 

Mas de controle, em tempo real, dos fluxos de produgao e dus esto 

ques intermediarios, etc.. Na verdade, tao ou mais importante do 

que a introdugao destes EAMES foi o esforgo generalizado para tor 

Nar a produgdo mais eficiente, @vitando desperdicios e minimizan 

do a formagao de estoques, pela adogao das formas adaptadas dos 

Sistemas just-in-time (ou kan-ban). Este movimento de lbusca 

de eficiéncia e Modernizagao atingiu tanto a montadoras commu a 

fornecedores de autopecas e, certamente, resultou em padroes de 

Produgao (qualidade, capacidade de entreya no prazo, custo, GL. ) 

mais pr6ximos aos internacionais para esta indGstria (ibid). 

Apesar de ainda nao haver uma difusavo maciga de LAME, avs 

niveis em que ja ocorre nos paises desenvolvidos, ela ja comega a 

ser significativa para os padroes brasileiros. As montuduras  fi- 

ram pioneiras no uso de rob6s. MFCN sao cada vez mais usadas nas 

ferramentarias das montadoras ec pelas produtoras de aulopugas, 

Principalmente as que fornecem para caminhoes (escalas mMenores) 
e/ou para o mercado externo, bem como controladores Programave j VAVELS estao tendo os mais diversos usos nas linhas de produgao q b € ambos 9S setores (ibid).
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De qualquer modo, todas as montadoras reconhecem ser es 

ta uma fase de aprendizado com a nova base técnica de modo a que, 

nas futuras Linhas de predugao de novos modelos a serem langados, 

os KAMEs possam ser ainda mais intensa e eficlentemente utiliza- 

dos. O8 principals incentives para sua utilizacao referem-se 4 ga 

rantia de qualidade, maior controle do processo de produgao e mais 
Flexibilidade das linhas. Os principais desestimulos estao rela 
cionadus cam o baixo custo da mao-de-obra substituivel por equipa 
mentos automatizados (rob6s, por exemplo), o alto custo destes 
equipamentos, e a produtividade dos equipamentos e linhas em pré 

vio funcionamento. 

Lm termos da industria aerondutica, a Principal empresa 
brasileira (estatal), nada fica a dever, em termos de qualidade 
dos produtos e atualiza¢ado dos processos produtivos, a qualquerou 
tra empresa do mundo que atue na mesma faixa de mercado. A empre 
sa, Embraer, j4 6 usuadria de MFCN desde a-primeira metade da déca 
da de 70 ec de CAD desde o principio da década de B80. 

Fundamentalmente os EAMEs nesta indistria sao justifica 
dos pela absoluta exigéncia de precisao e qualidade para quem quer 
vender aeronaves (e principalmente no mercado internacional), pe 
las pequenas escalas de produgao e pela flexibilidade requerida 
dos eyuipamentos. Pelas caracterf{sticas das usinagens necessadrias 
e por ser de propriedade estatal,esta empresa gozou inicialmente 

de facilidades especiais para importar equipamentos estrangeiros 
mantendo-se assim préximo 4 fronteira tecnolégica internacional. 

Entre outros fatores do sucesso tecnol6gico da Embraer, 

estao: o forte apoio militar (aeronfutico), a proximidade e apoio 
integrado do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do Centro 

Tecnoléqico da Acrondutica e a formagao de engenheiros pelo Insti 
tuto Tecnoldgico de Aerondutica. Finalmente vale citar que o mer 
cado fol protegido, proibindo-se importagdes de avides semelhan- 
tes aos produzidos pela Embracr. 

A Embraer tem tido estreita colabora¢gao com empresas ita 
lianas licenciando tecnologia ou Participando de projetos conjun- 
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tos (como @0 caso do AMX). Até recentemente, guase todo o 

avionics dos avides eram importados. A politica de nacionaliza 

gao de sua produgao tem estimulado o licenciamento, novamente,por 

Parte de empresas italianas. 

3. Complexo eletroeletrénico 

EAMEs ainda nao tém sido utilizados de modo significativo 

na produgao de computadores e de equipamentos de telecomunicagoes 

(complexo eletroeletrénico), principalmente devido 4 falta de es 

Calas. 

Nos iltimos anos, a indistria de computadores no Srasil 

cresceu, nacionalizou-se e desconcentrou-se. Entre 1979 e 1985, 
4S empresas nacionais, que Ocupavam 23% do mercado, crescerum a 

uma taxa geométrica média de 59% por ano (contra 7% das multina- 

Clonais) para deter mais de 50% de um mercado estimado em US$ 2 
bilhdes e empregando mais de 30.000 trabalhadores (sendo ais de 

1/3 de nivel Superior). As cinco maiores empresas, que eum 1974 
detinham 88% do mercado, em 1984 passaram a deter 46%. 

Em termos de atualizagao tecnolégica, os produtos nao es 

tao muito defasados dos padr6es internacionais. Em 1984, a defa 
Sagem dos microcomputadores aqui produzidos era de mais ou menos 

um ano, mas era maior para minicomputadores e periféricos (Tigre 

© Perine, 1984). Este desempenho credita-se 4 alta habilidade tec 
nolégica de algumas empresas nacionais e ao fato de que Os CuMmpo- 

nentes principais podem ser aduuiridos no mercado internacional. 

No yue concerne aos projetus e aos processus de prodiugao, 

a distancia em relagao 4 fronteira tecnolégica aumenta. Os niveis 
de automacav sudo baixos de uma maneira geral os custos de produ- 
gau altos, sc comparados com outros NICs, o que por sinal, tetlye 
te-se na Luixu performance dus exportagdes. Em 1984, estas chega 
ram a US$ 150 milhdes, sendo a IBM responsa4vel POr cerca de 80% 
(Tauile, 1986b).



22 

O processo de substituigao de importagdes que permeou o 

nascimento da indistria brasileira de computadores fez com que se 

desenvolvesse a cipacidade de projetar ou adaptar computadores, 

sem todavia haver preocupagao semelhante com o processo de produ- 

gao. Assim o mercado apresentava uma grande diversificacao de mo 

delos gue cram produzidos cm escalas relativamente peguenas logo, 

nao passiveis de automagao. Por outro lado, os elevados custos 

nao representavam um grande problema, pois eram repassados aos 

consumidores, ja que 0 mercado era protegido da concorréncia es- 

trangeira e havia uma demanda reprimida. 

Na medida em que a indistria se desenvolve,este quadro 

tende a se modificar. A concorréncia aumenta com a entrada de no 

vas firmas que disputam 0 crescente mercado e com isso as preocu- 

pagoes com 0 processo de produgao geral e particularmente com oO 

custo aumentam. Apesar do aumento das escalas, todavia, nao hou 

ve um reflexo imediato nos padroes de automagao, principalmente 
porque a mao-de-obra @ muito barata. Na verdade, a prioridade do 
uso de EAME nao se d& em termos de custo, mas em termos de melho- 
ria de qualidade e, antes de tudo, no aperfeicoamento da capacida 

de de projeto. Assim & que recente pesquisa verificou que, pela 

ordem, os EAMES estado progressivamente sendo introduzidos nas 4- 

reas de projeto, controle de qualidade e montagem (Hewitt, 1986). 

Diante da falta de escala, os custos de introdu¢ao de EAME na pro 
dugao de computadores no Brasil tornam-se quase que proibitivamen 

te elevados. Analogamente, sua introdugao no momento significa 

um investimento de alto risco devido 4 rapida obsolescéncia da 

tecnologia vigente (como pelo possivel uso de surface-mounted 

device. 

Apesar das diferengas quanto 4 histOria de sua constitul 

Gao e desenvolvimento, bem como quanto as caracteristicas da es- 

trutura industrial atual, a produgao de equipamentos de telecomu 

nicagGes no Brasil padece dos mesmos problemas que a produgao de 
computadores, no que tange 4 introdugao de EAME. 

A indistria de equipamentos de telecomunicagdes no Bra- 
sil entrou numa nova Fase a Partir de 1974, quando o governo pas 

  
nN - 

Sou a estimular o desenvolvimento de um segmenty nacional da in 

distria e quando comegou-se a adotar como padraéo a tecnologia di- 

gital com base na microeletrénica. O principal instrumento foi o 

poder de monopsGnio do estado, principal] consumidor de equipamen- 

tos de telecomunicagoes, que exigia que seus fornecedores’ tives- 

sem pelo menos 50% de seu capital de giro, de propriedade brasi 

leira. As principais empresas estrangeiras do ramo "nacionuliza- 

no 

di 
ram" seu capital, associando-se a grandes grupus financeiros 
Brasil. Um grande namero de equipamentos de telecomunicagoes 

gitalizados e/ou com base na microeletrénica foram desde entao de 

Senvolvidos e produzidos pela indiistria em padrées tecnoldgicos 
nao muito distantes dos internacionais. 0 fato de existir uma re 

Sérva de mercado para computadores, com os quais existe tambem uma 

convergéncia tecnolégica, facilitou o desenvolvimento de um = seg- 

mento verdadeiramente brasileiro da indistria. 

Apesar de todo este desenvolvimento, ainda ha uma consi 

deravel dependéncia tecnolégica e, tanto em termos de custos guan 

to em termos de qualidade,a defasagem da fronteira internacional 
© consideraével. Como j& foi dito anteriormente, oS problemas sao 

basicamente ©S mesmos dos encontrados na produgao de computadvures. 

: a0-de- : $a OS 
A falta de escalas e 0 baixo custo de mao de-obru sa 

Principais empecilhos 4 automaga4o com base na ME que devera = pro~ 
: . ade 3reSsivamente ocorrer nas dreas de projeto, cuntrole e qualid 

- : ; ; tele 
(teste) € montagem, para que a industria de equipamentus de Ee 

~ saa ; sionalmen 
comunicagées no Brasil se torne mais competitiva internaciona n 

te (Tauile, 1986b).
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