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A Cooperacgao Universidade/Empresa: tendéncias internacionais 3 : 
recentes no setor de informatica ; 

Victor Prochnik 

1 - INTRODUCAO 

A cooperagao entre as Universidades e o sistema Pro 

darts vem crescendo nos tiltimos anos.. Entre aS varias dimen 

sCes possiveis da interag3o Universidade/Empresa (U/E), este 

artigo discute as tendéncias, encontradas em outros paises,re 

lativas 4 ‘transferéncia de tecnologia de informatica. Exem- 

plos de outros setores, nos quais o progresso técnico é muito 

rapido, como os de microeletrénica e de biotecnologia, também 

sao apresentados. 

Outros trabalhos, nesta mesma linha, procuram discri 

minar as formas de interagao entre as Universidades e as pe- 

quenas empresas das que ocorrem entre aquelas e as Gupreese | 

maiores. Neste artigo, aborda-se apenas a interagdo com as 

grandes empresas. f£& dada énfase ao caso dos paises capitalis 

tas mais desenvolvidos, sobre os quais ha mais informagao dis 

ponivel. 

Este procedimento justifica-se, do ‘ponto de vista 

  

(*) Este trabalho contou coma apoio do SERPRO,
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do interesse do nosso pais, porque varias das tendéncias ab- 

servadas no panorama internacional podem ser tteis para as 

empresas brasileiras. Entre estas, destacam-se as empresas e3 

tatais que, como observei em trabalho anterior '*), sa0 as que 
mais se beneficiaram da proximidade entre os seus técnicos & 

alguns dos departamentos de Universidades brasileiras. 

E preciso observar também a importancia fundamental 
a - : 
estas empresas na definicdo do rumo e do ritmo de grande par 

te do desenvolvimento tecnoldgico nacional, como mostram exem 

1 a = pios tao dispares ,com a rela¢do entre a Telebrds e a tecnolo-~ 

ja a 5 3 © comunicagdes, o BNH e a tecnologia de saneamento, @ ° 
INPS e as tecnologias relacionadas 4 assistéhcia médico-hospi 

talar. 

Para estes segmentos do governo, 0 desenvolvimento 

de “ma ampla base de konw-how nas -universidades significa po- 
d €x escolher entre diferentes alternativas tecnicas ,que pode 

v ir a ser extremamente importante na definigdo de rumos do 

desenvolvimento tecnolégico. 

A pesquisa universitaria j4 foi importante no inicio 

do desenvolvimento da informatica no prasi1!**), agoxar Wee 

do a relevancia da autonomia tecnolégica & recolocada, a Uni 

versidade poderd novamente desempenhay papel significativo-Pa 

Fra que isto ocorra 6 itil observar-se alguns aspectos da xe- — 
(*) Prochnik, vy, FINE. Toes, QPORTUNIDADES DE FOMENTO NA AREA DE: INFORMATICA, mimeo s 

(*) Pranken, T, UM _DESCONCERTANTE Bo eS ENTENDIDO OU _DEZ ANOS DE ESFORGO SAGIGNAL, POSTOS EM CHEE, Dados 6 r2U), ago/eet, 1976. 

+.
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lacio entre Universidades e grandes empresas em outros paises, 

@ que sera feito nas segdes a seguir, 

2 - A PESQUISA ACADEMICA E AS TECNOLOGIAS USADAS 

NO SETOR PRODUTIVO 

A utilizagao dos resultados de trabalhos universita- 

rios nas empresas deriva, em primeiro lugar, da  afinidade 

existente entre as tecnologias usadas nestas empresas e as 

pesquisas académicas. No caso extremo da biotecnologia, por 

exemplo, segundo o prof? Nathan Rosemberg, em palestra profe- 

rida no Instituto de Economia Industrial da UFRJ, ciéncia 6& 

tecnologia, e professores universitarios, em pesquisas cienti 

ficas, muitas vezes definem processos produtivos. 

As relacGes entre ciéncia académica e tecnologia em 

“presarial sao complexas, apresentando causalidade em  ambas 

as diregdes. Embora a andlise destas relagées ultrapasse °o 

ambito deste artigo, & oportuno destacar algumas questées de 

interesse imediato. , 

Neison‘*) sugere que o uso mais intenso de métodos 

cientificos leva a uma redugdo dos custos no esfor¢go inovador. 

Quando existem varias estratégias possiveis, por exemplo, o 

reeurso 4 ciéncia pode indicar quais as mais interessantes.Um 

dos instrumentos utilizados neste tipo de analise sao modelos 

(*) Nelson, R.-THE ECONOMICS OF INVENTION: A SURVEY OF Tar LITERATURA ; ‘The 
yournal of Business, vol, XXXII, n? 2, abril de 1959, University of 

gO.
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de simulagdo. Assim, uma companhia holandesa, a Phillips, pa 

ra estudar o lay-out de nova fabrica na Inglaterra, e desco- 

brir como usar com eficacia maior a automacéo industrial, re 

forreu ao centro de robética do Imperial College (Londres) + 
que estudou o problema usando um modelo de similagdo,construi 

do, por sua vez, a partir de pesquisas desenvolvidas naquele 

mesmo centro. 

0 trabalho cientifico, muitas vezes, consistem em 9@ 
neralizar resultados de descobertas em campos especificos. As 
generalizacoes feitas ampliam o potencial de aplicagéo da des 

Coberta inicial. Eo que freqilentemente acontece com equipa- 

Mentos postos a disposi¢aéo dos laborat6rios universitarios. 
Muitos dispositivos, originalmente utilizados como instrumen- 
tos de trabalho, tornam-se objeto de pesquisa, o que pode 

ocorrer por diversas causas, como escassez de recursos para 

aquisi¢ao de modelos mais avangados, interesse no potencial 

inerente ao equipamento ou mesmo Mera curiosidade, Um exem- 

Plo conhecido sao os resultados da instalacgdo, pelo Instituto 

Politécnico Rennsselaer (EUA), ha uns oito anos, de 36 termi 

nais de computadores, grAficos e interativos, para melhorar 4 

qualidade do ensino de graduacao em engenharia. oO seu so 

por professores e estudantes graduados revelou novas possibi- 

lidades para pesquisa fundamental em técnicas e suas aplica- 
eses. Hoje, o Instituto mantém um importante programa ae 
Pesquisas na area, ao qual muitas empresas 830 afiliadas. 

A escassez de recursos também pode motivar a aplica- 

| 
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¢ao de esforcos no desenvolvimento de instrumentos cientifi- 

cos. Alguns dos equipamentos usados no Laboratério de Eletré 

nica Digital da Universidade de Campinas foram aprimorados por 

professores e alunos, havendo casos de repasse de tecnologia 

a empresas vizinhas. Observe-se, porém, que neste caso.o es- 

forgo inovador foi circunstancial e ndo cumulative, desviando 

parte do tempo da equipe dos projetos em que estava interessa 

da. 

Também & necessdrio desmitificar a crenga tradicio- 

nal na grande distancia existente entre o trabalho académico 

e a pesquisa tecnologica, nos paises mais desenvolvidos. Como 

mostram os trabalhos de Rosemberg tiga4y f*) e Nelson (1986) '**} 

a proximidade sempre foi muito maior do que a suposta.Eles ob 

servam também que a evolugao nos dois campos pode tanto an— 

pliar como diminuir a distancia entre eles. Antes da Segunda 

@uerra Mundial, por exemplo, a interagao U/E era forte na qui 

mica (Estados Unidos e, principalmente, Alemanha), ramos da 

engenharia etc. Tanto no caso da quimica, como no da engenha 

ria, a proximidade parece ja nao ser tao grande,embora a vali 

dade desta afirmativa varie entre as diversas sub-dreas de co 

nhecimento, - 

A tendéncia recente nos paises mais desenvolvidos 

(*) wsemberg., N. THE COMERCIA 7 EXPLOITATION OF SCIENCE BY AMERICAN 
INDUSTRY apresentado ao Harvard Business School's 75th Anniversary 
Colloquium on Produtivity and Technology, marco de 1984, 

(**) Nelson,R. THE GENERATION AND UTILIZATION OF TECHNOLOGY: A Cross 
INDUSTRY ANALYSIS, artigo apresentado 4 Conferéncia sobre Difusio de 
TnovacGes ,Veneza, marco de 1986.
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parece ser a de aumento de proximidade em todos os setores em 

que o ritmo de modernizacao tecnolégica & muito intenso, como 
_ informatica, biotecnologia, etc, Conseqientemente, nestes se- 

tores,o interesse das grandes empresas no conhecimento cien- 

tifico e tecnolégico exégeno (nao apropriado ou, ainda, publi 
co),é@ muito grande, 

(*) - 
Segundo Chesnay'"), quatro caracteristicas da tec 

nologia moderna explicam o interesse das grandes empresas no 
Conhecimento cientifico: 

i) 0 conhecimento cientifico tem tido papel de impor- 

tancia crescente na abertura de novas possibilidades para 

“grandes avancos tecnolégicos...; 

ii) Muitas descobertas importantes (breakthroughs) 

ocorreram como resultado da fertilizacdo cruzada entre disci- 

Plinas cientificas, reforcando a importancia da pesquisa in- 

ter-disciplinar ou multidisciplinar e a unidade basica dos 

fendmenos naturais mais fundamentais; 

iii) O papel da complexa instrumentagdo — cientifica 

tem se tornado constantemente mais importante. ..7 

iv) A tecnologia tem adquirido caracter{sticas siste~ 
Micas ainda mais fortes...; 

  

(*) Chesnay,F. SOME NOTES oN TECHNOLOGICAL CUMULATIVESESS, THE APPROPRIA TION 

Tecnologia, Vi r een a €ncia sobre Dif de 

. 

No caso da microeletrénica, a miniaturizagao dos 

dispositivos é uma das causas dastas tendéncias.. A reducao 

do tamanho dos componentes encontra uma série de barreiras fi 

sicas, s6 ultrapassadas a partir de um conhecimento mais pro 

fundo da fisica e da quimica dos materiais envolvidos.. A ma 

nipula¢gao dos dispositivos também requer instrumentos cada 

vez mais sofisticados, como, por exemplo, a utilizacgao suces— 

siva de luz ultravioleta, de aparelhos de raios X, de feixes 

de electrons e de feixes de ions. Nestes trabalhos,sao utili 

zadas contribuicGes de varias ciéncias, resultando em tecno- 

logias novas e mais complexas '") | 

A andlise de Chesnay, além de reforgar 90 primeiro as 

pecto enfatizado neste artigo, ou seja, a proximidade entre 

as pesquisas de natureza cientifica e os requisitos tecnolégi 

cos do sistema produtivo, abre uma nova questaéo, abordada na 

secdo que se segue: como se articulam estas novas formas de 

desenvolvimento tecnolégico com as de concorréncia entre as 

grandes empresas. 

3 - AS GRANDES EMPRESAS E A PESQUISA UNIVERSITARIA 

Modernas teorias da concorréncia empresarial enfati- 

zam a introdugao de inovagdes como instrumento privilegiado 

de competi¢ao. Estas teorias, que tem raizes nos  trabalhos 

de Schumpeter, partem de um conjunto de hipéteses bastante 

  

(*) Segundo Ross, I.M. R&D FOR A COMPETITIVE EDGE, Research Manegement 
vol, XXVIII, n@ 1, jan./fev. 1985, ’
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distintas das que sustentam a teoria neocléssica. Ao contra 
rio desta, a concorréncia Schumpeteriana assume que as firmas 

em uma indistria podem ser, e freqtiéntemente so, desiguais 
em tamanho, em acesso a informasZo relevante, em acesso a 
fontes de matéria-prima, em grau de eficiéncia do processo 
produtivo e em grau de diferenciagdo do produto, 

A principal alavanca de competicado nestas indistrias 
éa introdugdo bem sucedida de uma inovacdo por uma .ou algu 
mas das empresas que disputam o Mercado (daqui em diante ape- 
has uma , por suposicao}. Esta introdugdo permite 4 empresa inovadora trabalhar com custos menores e/ou com produtos mais 
competitivos e, em conseqtléncia, conquistar uma parcela maior 
do mercado, aumentando seus lucros, em relacgie aos dos seus 
Concorrentes « 

Essencial nestas teorias & o Caradter transitério ao 
Maior grau de monop6lio auferido Pelas empresas inovadorasa 
Com o tempo, outras empresas adotam a inovagao ou introduzem 
outras inovagdes, igualando ou Superando 0 movimento inicial 
da firma inovadora, diminuindo 6 Seu poder diferencial e, con 
seqtiente " q mente, seus lucros anormais"., Ao mesmo tempo, o ino 
vador procura reter e ampliar os seus ganhos, aprimorando 4a 
inovacgdo, introduzindo outras ou usando estratégias diferen- 

tes para dificultar ou impedir os movimentos dos seus concor 
rentes. A situacdo tipica em concorréncia Schumpeteriana & dinami 

a 
Ll 

nam ca, com a constante geragao e superacao de desequili- brios entre os competidores. 

a.
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Historicamente, estas formas de competigao estao as- 

sociadas ao crescimento dos gastos em pesquisa e. desenvolvi- 

mento, "...que correspondem 4 modalidade mais elaborada de 

utilizagdéo da ciéncia e tecnologia como instrumentos. de manu- 

tengdo de parcelas do mercado. Dois exemplos notaveis. nesse 

sentido sao a farmacéutica e a eletrénica. Nestas indistrias, 

a capacidade de a empresa produzir conhecimentos materializa- 

dos sob a forma de novos produtos, processos ou matérias~pri- 

mas consiste no principal requisito para o sucesso de sua po- 

: (*) 
litica de crescimento a longo prazo." (Aralijo Jr, 

Nestas indistrias, portanto, o acesso a tecnologia 

de ponta & importante para a sobrevivéncia das empresas. Quan 

do a produg&o de tecnologia passa a depender do progresso do 

conhecimento cientifico, as empresas voltam-se para as fontes 

deste conhecimento, procurando apropriar-se das novidades pro 

duzidas e construir, a partir delas, novos produtos e proces- 

sos. & interessante notar que, em uma empreas, quando o re- 

curso ao conhecimento cientifico externo aumenta, 0 esforgo 

interno de PaD também cresce!**) | Isto ocorre, segundo o au- 

tok; porque os resultados da atividade cientifica ndo sao PIO 

dutos acabados, mas, ao contrario, requerem um esforco subs- 

tancial de adaptagao é melhoria para serem usados na indiis- 

tria, o que explica a complementariedade observada. 

(*) Araiijo, Ur., J.T. PROGRESSO TACNICO § FORMAS DE CONCORRENCIA: UM ES 
TUDO DE CASO SOBRE A INDOSTRIA DO VIDRO, texto para discussio n? 12 ‘i 
IEL/UFRT, 1982, 

(**)Nelson © (1986) - op. cit.
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Entretanto, a questao mais geral, que esta em discus 

sao, 6 a das relagdes que se estabelecem entre as empresas e 

a geragaéo de tecnologia de dominio piblico, isto é, a das for 

mas de apropriagdo do conhecimento cientifico e tecnoldégico . 
* 

Segundo Chesnay (1986) ! ) ha uma tendéncia para que parte 
Crescente do conhecimento produzido em instituigces, como as 

universidades, nado seja imediatamente disponivel. Isto ocor- 

re noS casos em que as empresas privadas financiam a pesquisa 
universitéria. Elas exigem, como contrapartida deste finan- 

ciamento, acesso preferencial aos resultados encontrados. 

Varios exemplos podem ser apontados. A empresa ale- 

ma Hoescht anunciou, em 1981, uma dotacdo de cinquenta mi- 
lhdes de délares para ser gasta em dez anos, com o objetivo 
de estabelecer um departamento de engenharia genética, em um 
hospital de Massachusetts (EUA), em associagao com a Escola 
da © Medicina de Harvard. Segundo o contrato firmado, eventuais’ 
ate a 

Patentes obtidas séo de Propriedade do Hospital e da Escola , 
fi 5 Cando a firma alema com direitos de exclusividade sobre 
seu uso, 

° 

A empresa nao s6 tem o direito, de manter quatro 
dos seus Clentistas trabalhando junto con a equipe de profes— 

Sores, como o de ler, com trinta dias de antecedéncia, qual- 
quer relatério de pesquisa que venha a ser publicado Os 
professores, por sua vez, tém inteira liberdade de publicagao, 
e reté €m oO controle sobre os rumos da Pesquisa a ser efetivada. 

Exist em contratos com Caracter{sticas semelhantes,em 
reyes, 

(*) Chesnay (1986) — Op, eit, 

a
 

a
 

il 

bora talvez de vulto menor, entre muitas das grandes empre- 

sas dos setores de eletrénica, quimica, etc., e Universidades 

de alto nivel. No entanto, é praticamente impossivel obter 

estatigticas de boa qualidade sobre o apoio empresarial a pes 

quisa universitaria. Varias razdes contribuem para a . escas- 

sez de dados abrangentes: em muitos casos, nao ha obrigacao 

de informar; os centros de coleta espacialmente dispersos; as 

empresas nao tém interesse na divulgacado dos dados (os depar- 

tamentos universitarios muitas vezes, também nao) e os contra 

_ tos sao de dificil quantificacao, uma vez que envolvem aspec 

tos, tais como: acesso dos professores aos equipamentos e la- 

boratérios das empresas, doagdo de equipamento, bolsa de estu 

do para alunos promissores — cujo valor nao & considerado em 

estatisticas de pesquisa — e pagamentos por consultoria — 
cujo valor também é computado. 

Mais conhecidos, por sua prépria natureza, sdo os 

contratos que envolvem uma ou mais Universidades e um consor- 

clo de empresas. A Universidade de Stanford opera um Centro 

‘para Sistemas Integrados {CIS}, financiado por quatorze empre 

sas, cada uma delas participando com US$250.000 por ano,duran 

te trés anos, Os objetivos deste Centro sio a formagao de> 

pessoal especializado (mestres e doutores), a realizagao de 

pesquisa fundamental associada ao desenvolvimento de sistemas 

VLSI (*) ea promogéo de cursos e seminadrios de trabalho. As 

  

. (*) Very Large System Integration - sao sistemas que integram uma grande 
quantidade de dispositivos eletrénicos em um s6 componente de dimen- 
sdes reduzidas.
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decis6es sobre as politicas a serem seguidas sao tomadas pela 

Universidade. Segundo um executivo da Xerox !*) | uma das em- 

presas engajadas na construgdo e manutencao deste Centro, "A 

contribuicdo da Xerox para o CIS é muito pequena em compara- 

cao com o montante que nos. estamos investindo internamente no 

mesmo tipo de pesquisa. Por um pequeno investimento adicio - 

nal, nos ampliamos nossas perspectivas, ao participar em um 

amplo programa de pesquisa basica..,", 

Segundo Chesnay, parcelas crescentes do conhecimento 

cientifico estao sendo apropriadas por empresas privadas. Sua 

preocupacdo é compartilhada por sub-reitores de pesquisa de 

Universidades americanas. Fowler '**) aplicou um questionario, 

respondido por sub-reitores de pesquisa e por executivos de 

empresas industriais,com o objetivo de conhecer os principais 

empecilhoseas tendéncias no relacionamento U/E. Segundo os 

sub-reitores,o item que mais dificulta um estreitamento de re 

lago6es @ 0 conflito entre a necessidade académica de liberda- 

de para publicar e o interesse empresarial em proteger os re- 

sultados da pesquisa, através de patentes e propriedade de 

Know-how. Mas o proprio autor também aponta que este proble- 

ma parece estar proximo de uma solugado. Esta seria a combina 

cao, entre as duas partes, de um atraso na publicagdo de arti 

gos e relatG6rios de possivel valor comercial, dando tempo 

suficiente para que a empresa envolvida possa proteger O8 

seus interesses, através de patentes, etc. 
————______ 

(*) Be ettacao e as informagdes sobre o CIS sio provenientes de INDUSTRY 
ee — NEW FORMS OF CO-OPERATION AND COMMUNICATION, OECD, 

(**)Fowler ,D.R. UNIVERSITY-INDUSTRY RESFARCH RELATIONSHIPS ,Research Mene gement, janeiro/fevereiro de 1984, 

—
—
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Na andlise do interesse das empresas nas Universida 

des, Nelson '*) procura mostrar que a tendéncia apontada por 

Chesnay, que destaca’ o aspecto de apropriacdo privada de 

parcelas do conhecimento genérico, limita-se. a biotecnolo 

gia(**). Segundo Nelson, um recrudescimento da apropriacao 

do conhecimento cientifico encontraria fortes objecces por 

parte do préprio sistema empresarial. 0 conhecimento genéri 

co 6 necessdrio para o treinamento de técnicos ¢ engenheiros, 

e sua apropriacao privada iria interferir na formagao profis 

sional do pessoal mais qualificado. Esta é uma razao vara a 

existéncia de um forte lobby,para que a4 pesquisa universita- 

ria seja financiada pelo governo. 

Para aquele autor, o apoio a Universidade por con- 

sércio de empresas tem como fungdo influenciar oS rumos da 

pesquisa cientifica, de sorte a direciona-la para drea de in 

teresses das empresas e financiar a formagao e o treinamento 

profissional. A questao da apropriacgdo de conhecimento gené 

rico produzido limitar-se-ia, provavelmente, a biotecnologia. 

Um exemplo pode ilustrar o interesse das ‘grandes 

corporagées em estimular a formacao de pessoale a producao 

de conhecimento relacionado a questoes industriais. Na Dina 

marca funciona, desde 1972, um programa, equivalente a um 

doutorado, que procura interessar pessoal altamente qualifi- 

cado em problemas de natureza industrial e formar pvrofissio- 

(*) Nelson (1986), op. cit. 

(**) O artigo de Chesnay nao consegue evitar esta critica, na mdida em 
que todos os exemplos apontados referen-se a biotecnologia.
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nais aptos a realizar pesquisas em laboratérios de empresas, 

A formagao dura dois anos e é levada a cabo parte do tempo 

nas industrias e parte do tempo em institutos de pesquisa.As 

empresas e o governo dividem o custo do programa. 

Observa-se, em varios paises, que cientistas das 

grandes corporagoes sao incentivados a manter contatos com 

seus colegas das Universidades. Existe complementariedade en 

tre os dois tipos de trabalho, uma vez que os esforgos reali 

zados nas empresas sdo muito mais direcionados para questoes 

especificas, enquanto que o trabalho académico aborda, em ge 

ral, preocupacG6es mais amplas. Procura-se direcionar esta 

complementariedade, por exemplo, para a publicagdo de traba- 

lho em conjunto. 

: As empresas também valorizam a visdo mais ampla do 
estado da ciéncia, encontrada nas Universidades. 0 contato 
com Centros Universitarios é chamado pelos grupos econdémicos 
de window on research. Existem muitas iniciativas formais 
neste sentido. O MIT mantém um esquema de informagao regu- 

lar sobre o progresso da pesquisa na lttarnigko. Das cem 

firmas afiliadas ao programa, quarenta sao européias. A IBM 

participa do Research Triangle Park — um parque cientifico 

que procura congregar os esforcos de pesquisa de trés Univer 

sidades da Carolina do Norte (EUA) com o trabalho de labora- 

t6rios privados - e mantém um intenso programa de-visitas de 
professores a suas instalacdes de pap. 

15 

O programa de atividades direcionadas a Universida- 

de, mantido pela General Telephon and Electronics (GTE) tem 

um sentido iiaveytel O principal objetivo da empresa € 0 

de contratar os melhores alunos que saem das faculdades.Para 

institui- isto, a empresa procura entrar em contato com as instit 

; * de cGes de pesquisa de mais alto nivel, oferecendo bolsas 

= : : i = A pesquisa, que sao julgadas por cientistas reconhecidos 

as is pro GTE também mantém um programa no qual os estudantes mais pro 

‘ * ori empre missores sao convidados a estagiar nos laboratorios da pre 

e ionados. Sa, supervisionados por professores tambem selecio 

Em locais mais desprovidos de recursos, ha uma preo 

cupagdo das grandes empresas, pelo menos nos setores tecnolé 

gicamente dinamicos, com o nivel de ensino e coma escassez 

de equipamento. Uma firma de telecomunicacées do Canada, No 

thern Telecon, fabrica e retorna para a Universidade circui 

tos integrados desenhados por estudantes. 

Diversos fatores aproximam as empresas das Univer-— 

sidades. Numa Gpoca em que a tecnologia apoia-se fortemente 

no desenvolvimento da pesquisa basica e na qual os custos de 

P&D crescem muito rapidamente, as empresas procuram mais as 

Universidades, no intuito de ampliar sua competitividade e 

de diminuir seus custos. 

Cabe, no entanto, observar que aS empresas preferem 

usar suas proéprias instalagGes de P&D, sempre que possivel. 

Nelas @ facilitado um maior controle sobre o processo de tra
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balho e sobre a disseminacao de informagdes. Entre os possi 

veis impedimentos a uma rela¢ao mais estreita, executivos de 

indistrias americanas apontaram como mais importante ,de acor 

do com Fowler, o item "A inddstria tem & sua prépria capaci- 

dade de pesquisa, a qual tende a usar, a menos que a Univer- 

sidade possa demonstrar uma clara vantagem em custos ou uma 

Capacidade tinica para desenvolver a pesquisa", 

Os executivos também citaram outros fatores que di- 

ficultam uma interacdo maior. Enquanto as empresas preferem 

lucrar a curto prazo, as Universidades nao tém como objetivo 

© ganho pecuniadrio. Sobre as atividades de pesquisa,foi res 

Saltado que grande parte do P&D realizado na indistria visa 

apenas a melhoria de produtos. J& o trabalho nas Universida 

des 6 bem diverso e consiste principalmente em pesquisa ba- 

sica. 

A situacgdo, entretanto, ndo 6 estatica; do ponto de 

vista dinamico, alias, ela parece bastante favordvel. Em ou 
tra pergunta, 62% dos executivos industriais e 77% dos admi- 

nistradores universitérios assinalaram SIM 3 pergunta "Em ge 

ral, vocé acredita que tem havido uma melhoria ou aumento 

significativo nas relacoes de pesquisa entre universidades @ 

indistria?" Segundo o autor, virtualmente todos que respon- 

dram SIM a esta questao declararam esperar melhorias signifi 

cativas também nos cinco anos sSeguintes, 

Procuramos mostrar até aqui como as vantagens das 
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Universidades tém aumentado devido a erescente proximidade en 

tre ciéncia e tecnologia em alguns setores mais dindmicos e 

por causa da maior importancia atribuida pelas empresas, no 

processo de concorréncia, ao fator tecnolégico. £& possivel 

sugerir ainda que a maior proximidade, encontrada em outros 

paises, também deriva de alteracgdes em curso na estrutura 

unviersitéria e no apoio governamental dinteragao U/E. Estas 

sugestGes sfo desenvolvidas na préxima se¢ao. 

4 - MUDANCAS NAS UNIVERSIDADES E NO APOIO DOS GOVERNOS NACIO 

NAIS 

Observam-se resisténcias nas Universidades, a uma 

maior interacdo com o ambiente externo em geral. Para mui- 

tos professores, os envolvimentos externos prejudicam a con- 

secucdo dos objetivos bdsicos internos 4 Universidade: ensi- 

no e pesquisa. Un argumento simétrico é desenvolvimento pe- 

jos defensores de uma maior participacdo. Para estes,a atua 

cao eficiente da Universidade nas suas atividades tradicio- 

nais requer, préviamente, maior interacdo com o ambiente ex- 

terno, capaz de indicar rumos a serem seguidos no trabalho 

universitario. & senso comum, entretanto, que mudangas nas 

Universidades em prol de uma participagdo maior tém sido len 

(*) 
tas. Alguns editoriais em revistas cientificas procuram 

alertar para 0 paradoxo de ser grande a resisténcia a mudan- 

(*) Ver, por exemplo, Posvar, W.W. NEW HORIZONS FOR THE UNIVERSITY,Scien 
ce, vol. 225, n? 4669, 28 de setembro de 1984 e Vandiver, F.E.UNIVER 
SITIES: THE NEXT INTERACTION?, Science, volume 225, nimero 4664, 24 
de agosto de 1904,
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Gas nas Universidades, as quais sao, em principio, agentes 

de mudanga intelectual. 

Ha no entanto uma tendéncia 4 ampliacgao da partici- 

pagado das Universidades na sociedade. Essa participacgao as- 

sume diversas formas. Em alguns paises, como Franga ,Noruega 

e Finlandia, o governo incentiva a criacao de Universidades 

voltadas para o desenvolvimento regional. A interacdo com 

agéncias federais também & grande, como, por exemplo,nos pro 

gramas de defesa e de exploracao aeroespacial. A _formagao 

de polos industriais e de parques cientificos, com a partici 

pacéo de empresas que atuam em setores dindmicos e de labora 

torios de pesquisa, também 6 incentivada em varios paises,co 

mo Inglaterra e Estados Unidos. 

. . Apesar das resisténcias encontradas, é possivel ve 
* ~ 

rificar ) a ocorréncia de modificacgées profundas em muitos 

setores, principalmente naqueles cuja pesquisa basica tem 

maior relagdo com a tecnologia usada nas indistrias de ponta. 

Um primeiro conjunto de modificagdes diz respeito 

ao processo de trabalho na pesquisa. HA uma forte tendéncia, 

em varios ramos da ciéncia, para a pesquisa multidisciplinar 

e para o trabalho em equipe. £ cada vez mais dificil discer 

nir, nas descobertas cientificas, as contribuicdes indivi- 

duais. Resulta deste fato o declinio observado no nimero de 

  

(*) Ver Etzhowitz, H. ENTREPRENEURIAL SCIENTISTS AND ENTREPRENEURIAL 
_ UNIVERSITIES IN AMERICAN ACADEMIC SCIENCE, Minerva, volume 21, ne 

273, verao/outono, 1983. 
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artigos assinados por un s6 autor, Uma tese de doutorado,ci 

tada por Etzhowitz, encontrou um declinio de 9% em cada déca 

da, entre 1920 e 1959, na proporgao de artigos com apenas um 

autor. 

No trabalho em equipe, a liberdade individual dos 

pesquisadores, para decidir os rumos do trabalho, 6 necessa- 

riamente menor. 0 trabalho em equipe, por isto, mais se as- 

semelha ao esforco realizado nos laboratérios de pesquisa 

das grandes empresas. A crescente utilizacdo de equipamento 

sofisticado também contribui para aproximar as formas de tra 

balho das Universidades e as dos centros de pesquisa e desen 

volvimento. 

ModificagGes na estrutura de financiamento levam a 

una aproximacao maior entre Universidade a Empresa. A pes- 

quisa na academia depende cada vez mais de verbas destinadas 

a projetos especificos. Na medida em que a orientacao da 

pesquisa j4 vem embutida na destinacado das verbas, é possi - 

vel, para as entidades financiadoras, pressionar por pesqui- 

sas de carater mais aplicado, o que vem ocorrendo em muitos 

paises. 

O financiamento por projeto também induz outros ti 

pos de mudangas no processo de trabalho. Cada vez mais os 

pesquisadores tém que se preocupar com a confeccdo de proje- 

tos, orgamentos e cronogramas. A capacidade de vender idéias 

torna-se crescentemente um pré-requisito para o sucesso na
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carreira académica. 0 cientista assume feicgées de empresi- 

rio. O levantamento de recursos para pesquisa, através da 

. venda de seus resultados, aparece, para estes, como uma ex= 

tensao da pratica de busca de financiamento, e ndo uma alte- 

ragao radical. 

Extzkowitz !") afirma que, na década de vinte, o co- 

nhecido quimico britanico Rutherford recusava-se a parti- 

cipar de negociagSes para conseguir suporte financeiro para 

suas pesquisas. O mesmo nado acontecia com o prémio Nobel Er 

nest O. Lawrence, da Universidade da califérnia, Campus de 

Berkeley, que em 1942 levava financiadores em potencial para 

visitar as obras do seu laborat6rio. Atualmente, >professo~- 

res de algumas universidades, como a Universidade Estadual 

Wayne,o Instituto Politécnico Rensselaer e a Universidade 

Brown sao encorajados até a participar de empreendimentos in 

dustriais. 0 potencial de conflito inerente a estas atitu- 

des, entretanto, tem levado outras universidades, como as da 

Pensilvania, da Califérnia e a de Yale a desencorajar formas 

mais radicais de envolvimento, 

As modificacd6es apontadas vén correspondendo para 

lelamente a novas atitudes dos pesquisadores académicos rela 

tivamente 4 relevancia dos problemas industriais. 0 despre- 

zo pela ciéncia “aplicada" vem diminuindo, em funcdo de um 

interesse ampliado nas questGes praticas, A concepgao do 

que é uma tarefa cientifica é, atualmente ,mais flexivel, per 

———____._ 

(*) Extzkowitz, op. cit. 
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mitindo a incorporagao de atividades antes consideradas de 

cunho nao académico. 

Estas novas atitudes, entretanto, ndo Sao represen- 

tativas da situacao geral. “Ro contrario, mesmo nos paises 

desenvolvidos ,as Ligagées entre universidades e 0 sistema 

produtivo sao pouco intensas. As transformacoes apontadas 

ocorreram de forma concentrada em algumas atividades, entre 

as quais destacam-se as mencionadas anteriormente. Em mui- 

tos casos, ha conflitos entre os pesquisadores que apoiam 

uma maior interagdo e os que sao contra. 

As diferengas de atitudes entre grupos mais propen- 

sos 4 mudangas e grupos mais voltados para @ prépria univer- 

sidade tem ocasionado tensGes e conflitos entre professores 

e entre estes e a administragdo universitaria. Na medida em 

que um professor exerce outras atividades, menor atengao =é 

dedicada 4s tarefas universitarias, gerando uma sobrecarga de 

trabalho para os que participam mais ativamente da vida aca- 

démica. Como as pesquisas para a industria sao em geral bem 

pagas, 4 divisao desigual da carga ‘de trabalho soma-se a as- 

simetria nas remuneracgcdes. Um fator agravante diz respeito - 

& aplicacdo deverbas para aquisigdo de equipamento, livros, 

etc. Os professores que néo trabalham diretamente nas  pes- 

quisas argumentam ter direito a participar destes beneficios, 

uma vez que os contratos so assinados pela instituicao uni 

versitaria (geralmente a nivel de departamento ou instituto) 

fazendo parte, portanto, da carga global de trabalho.
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‘um segundo conjunto de conflitos opde pesquisadores 

¢4o U/E, a administracgdo universitaria tende a criar estrutu 

ras formais para negociar e regular os contratos. Os admi- 

nistradores argumentam que os departamentos e os professores 

nao estao preparados para negociar com as empresas, nos me- 

lhores termos, 0 que ocasiona a venda de servicos a _custos 

inferiores ao que seria razoavel. Os departamentos e os pro 

fessores evidentemente se colocam contra esta postura da ad- 

ministragao , reivindicando maior autonomia. 

Nos Estados Unidos nao existe uma regra geral de re 

solucdo para estes conflitos. Ao contrario, diversas formas 

de acordo sao encontradas, ora com vantagem para um lado,ora 

com vantagem para 0 outro. A iinica regularidade que pode 

ser detectada diz respeito a propriedades das eventuais pa- 

tentes, resultantes dos contratos de pesquisa. Neste aspec 

to, observa-se que areceita advinda da exploragdo das paten- 

tes é, em geral, destinada a8 universidades. Algumas insti 

tuigdes, como o MIT e a Universidade de Colimbia, cedem par 

te dos ganhos aos pesquisadores, procurando com isto incenti 

var trabalhos com aplicag&o praticas. 

Tendo analisado © papel das empresas e das universi 

dades, resta ainda enfocar a participacado do governo. Na 

Maioria dos casos citados na literatura, instituicdes gover- 

namentais de fomento 4 ciéncia e tecnologia também partici- 

pam do processo de transferéncia de tecnologia entre univer- 

& administracdo universitaria. Coma intensificagdo da rela 
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sidades e empresas, incentivando contatos e financiando par 

te das despesas. As principais inieiativas de governos de 

outros paises no apoio “ainteracdo U/E sao apresentadas, re 

sumidamente, a seguir. 

Os governos nacionais, de praticamente todos os pai 

ses, tém incentivado crescentemente a cooperagao U/E. Nos ES- 

tados Unidos, a National Science Foundation mantém programas 

de apoio & formacio de centros de inovacao tecnolégica, a 

projetos de pesquisa ccoperativos e a centros de pesquisa co 

operativa. A politica francesa visa mais a interacao entre 

empresas privadas e laboratérios do governo. Muitos destes 

laboratérios sao situados dentro dos limites das universida- 

Na pratica, 
des, e/ou'mantém, com estas, relacdes estreitas. 

ior apoio 
portanto, também no caso.da Franca observa-se um ma PO 

do governo a coopera¢ao U/E. 

A Inglaterra parece ter sido o pais no qual a poli- 

tica de pressdo sobre as Universidades para 2 realizagaéo de 

pesquisas mais aplicadas e@ para uma maior interacado como sis 

tema empresarial foi mais radical. oO governo inglés, a par- ° 

tir de 1980, diminuiu consideravelmente as verbas de carater 

geral, criou programas de financiamento a areas especificas 

de pesquisa cientifica e tecnolégica e incentivou a venda de 

servicos universitdérios a empresas. Como resultado, muitos 

departamentos foram fechados, novos centros de pesquisa fo- 

ram criados e a distribuicdo de recursos entre as universida 

des modificou-se consideravelmente. Nao ha, entretanto, uma
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avaliagado geral do impacto da politica seguida pelo governo 

inglés. 

Também no Brasil, como mostra um trabalho de minha 

(*) ; autoria verifica-se uma maior interagao U/E. Caracteristicas das 

empresas estatais - tamanho, especificidade dos problemas e 

contatos pessoais entre funcionarios e professores - fazen com 

que este segmento empresarial seja © que proporcionou os exemplos 

mais significativos, junto com o da empresa privada ITAUTEC, 

A experiéncia internacional mostra que existem van- 

tagens, para universidades e empresas, no estreitamento de 

relagoes. No caso brasileiro, dadas as ameagas que existem 

sobre a disponibilidade futura de tecnologia de ponta, res " = 

salta-se ainda mais a necessidade de ampliar a capacitago 

técnica e a geragao interna de tecnologia, para o que é@ ne- 

cessario contar com o apoio da base universitdria 

Cabe observar também que a transfer€ncia de tecnolo 

gia entre universidades e empresas registra tantos casos ais 

sucesso como de fracasso. Recomenda-se a isto que iniciativas no 

sentido de reforgar uma maior interagdo devam ser avaliadas 4 luz de uma 

estratégia geral, das empresas, especialmente desenhada para tal fim. 

Conclusées mais especificas serao apresentadas em um 

préximo trabalho que aborda exclusivamente o caso brasileiro 

  

(*) Prochnik, Victor, op. cit. 1984, 
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