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l- Apresentacado 

O presente trabalho trata de conceituar e caracteri-~ 

zar a politica tecnolégica dentro das circunstanecias tipicas 

que envolvem em geral os paises de industrializacio recente 

Na introdugdo, procura-se identificar alguns pontos relevantes 

da hist6ria do pensamento econdmico referénte a relacdo entre 

progresso técnico e crescimento e transformagao econémica, a . a _ 

_bordando, no final, certos trabalhos recentes que discutem a 

questao dos paises recém-industrializados no marco desse cam-— 

po teérico. No segundo capitulo, procura-se estabelecer a es- 
‘pecificidade daqueles paises no que diz respeito 4 interacdo 

entre tecnologia e desenvolvimento econémico, @ conceituar a 

politica tecnolégica de forma adequada a essa especificidade, 

introduzindo e aproveitandoe para isso categorias analiticas 

mais apropriadas a esses objetivos. No‘ terceiro capitulo, bus 

ca-se, a partir da discussao anterior, analisar as particula- 

vidades da articulagdo entre politica industrial e tecnolégi- 

ea.nos paises em questao e as condigdes tipicas de sua efeti 

va realizacao. 

2-6 Introducao. 

O papel do progresso técnico ou da tmudan¢a tecnolégi 

ca no funcionamento e na evolucdo do sistema de producao capi i 

talista tem atraido a ateng&o dos economistas desde que a t: ra 
digao da economia politica Classica estabeleceu um cor PO teg-



rico que permitiu entender e analisar as caracteristicas e as 

tendéncias da nova estrutura econémico-social que emergia com 

a Produgdo Industrial. 

Com efeito,ja Adam Smith atribuia fungao primordial 

a divisdo técnica do trabalho como base da nova forma ge orga 

nizacao da producéo industrial e do aumento da produtividade 

do trabalho. Embora sua énfase se concentrasse mais na nova 

organizacao do que nas novas técnicas produtivas, nado deixava 

ele de perceber a ligagdo estreita entre as duas como se pode 

perceber no seguinte trecho do capitulo 1 de "A Riqueza das 

Nagdes": 

"Esse grande aumento da quantidade de trabalho que , 

em consequéncia da divisdo do trabalho, o mesmo niimero de pes 

soas é capaz de realizar,é devido a trés circunstancias dis- 

tintas: em primeiro lugar, devido 4 maior destreza existente 

em cada trabalhador; em segundo, 4 poupanca daquele tempo que, 

geralmente, seria costume perder ao passar de um tipo de tra 

balho para outro; finalmente, 4 invencdo de um grande nimero 

de _maquinas que facilitam e abreviam o trabalho, possibilitan 

do a uma inica pessoa fazer o trabalho que, de outra forma,te 

ria que ser feito por muitas". (grifo meu) 

£ Ricardo, no entanto, o primeiro a analisar . com 

maior precisdo os efeitos do progresso técnico sobre a pré- 

pria dindmica do sistema, Sua visdo se centrava no fendmeno 

‘da mecanizagéo, ou seja, na introducdo de maquinas no proces 

  

  

so de produgao gerando substituicdo de trabalho humano e au- 

mento de sua produtividade. Ricardo nao ignorava a possibili 

dade de surgimento de novos produtos,mas a considerava antes 

uma conseqiéncia da mecanizag&o e ndo lhe atribufa maior in- 

portancia. Também as possiveis mudangas nas estruturas dos 

“mercados nao lhe atrafam a atencio. Para ele, o fundamental 

da mecanizagaéo era seu efeito sobre a distribuicdo de renda, 

diminuindo em termos relativos a parcela do produto destina- 

da aos saldrios, aumentando, por conseqtiéncia,a Margem de lu- 

cro, e elevando a taxa de acumulagao de capital. Ricardo ob-— 

servava que, além de economizar trabalho vivo, © progresso 

téenico, ao reduzir o custo dos bens de subsisténcia, reduzi- 

ria o salario pago aos trabalhadores, Dessa maneira,o pro- 

gresso técnico teria também como efeito retardar o estado de 

estagna¢ao da economia, ou “estado estacicnario", ao permitir 

um aumento da populacgao possivel de ser sustentada e ao retar 

dar a queda da taxa de lucro. ~ 

Outro efeito que Ricardo observava na introdugdo da 

maquinadria seria a aquisigado de vantagens comparativas na pro 

dug&o de alguns produtos vis-a-vis outras nagées, propicianéo 

assim aumento das exportagdées @, portanto, oportunidade adi- 

cional de acumulacdo. 

& interessante observar que Ricardo, embora procuras 

se, com acuidade, desvendar os efeitos do progresso téenico 

sobre a dinaémica do sistema, pouca atencdo deu as mudancas 
: que 

ele poderia ocasionar na estrutur @ produtiva do mes ; 
moO sistema, 

Alids,o privilégio que ele atrib 
uiu aos impacto S distributi.



vistas da mecanizacdo est& contido logo no inicio do capitulo 

“Sobre a Maquinaria" do "Princ{pios": 

"No presente capitulo investigarei um pouco a influ- 

éncia da maquindria sobre os interesses das diferentes clas- 

ses da sociedade, uma questao de grande importancia e uma das 

que parece nunca ter sido estudada de maneira a conduzir a 

quaisquer resultados satisfat6rios". . 

Marx, mais preocupado com as leis de movimento e com 

as tendéncias evolutivas do modo de producao capitalista,traz 

© progresso técnico mais para o centro de sua andlise ao dis- 

cutir sua influéneia sobre a determinacdo da taxa’de lucro,va 

le dizer; sobre os movimentos de ateleragdo e desaceleracao 

efclica da acumulagéo, sobre o processo de concentracéo e cen 

tralizagao do capital e, portanto, sobre as crises periddicas 

do capitalismo, 

Marx, no capitulo Vv - volume 4 de "0 Capital", intitu 

lado "Economia no Emprego de Capital Constante", analisa 0 pa 

pel do progresso técnico na queda da composicgdo organica do 

capital e,portanto,na expansao da taxa de lucro, através prin 

cipalmente de dois efeitos: 

a) intensificacgdo no uso do capital fixo; 

b) redugao ou utilizagéo dos residuos gerados no 

processo produtivo. 
4 

0 primeiro se refere a economias de escala oriundas 

  

da introducdo de novos equipamentos e técnicas mais adequadas 

a escalas maiores de producdo. A esse proposito,Marx faz ques 

tao de frisar que nado considera esse tipo de progresso técni 

co responsavel pelo aumento da escala produtiva, e simo con 

trario, ou seja, este fornece o estimulo necessdrio a intro- 

sao de novas técnicas mais apropriadas 4s novas escalas. Ob-— 

serve-~se aqui uma postura favoraével ao cardter enddégeno do de 

senvolvimento de novas técnicas., Marx considera também,nesse 

capitulo, o efeito da queda do valor de troca do capital cons 

tante devido 4 introdugdo do progresso técriico dos ramos pro- 

dutores de bens de produgao, tanto no que se refere ao desen 

volvimento de novas maquinas quanto 4s melhorias no processo 

de producdo. Além disso, quando trata da "passagem da manu- 

fatura 4 grande indistria",analisa os efeitos do -progresso 

técnico no que diz respeito 4 organizagao do processo produti 

vo sobre o aumento da taxa de mais valia e, consegfentemente, 

sobre o crescimento da taxa de lucro. 

Marx, entretanto, embora vendo tais efeitos do pro- 

gresso técnico como fatores estimulantes para sua introducao, 

mostra que a conseqiiente intensificagdo do uso dos meios de 

producdo, com novas técicas economizadoras de trabalho vivo, 

gera uma permanente tendéncia 4 elevagdo da composigao organi 

ca do capital, e, portanto, a queda da taxa de lucro,associan 

do essa tendéncia ao processo de concentracao @ centralizacdo 

do capital e 4s crises ciclicas do capitalismo, 

O progresso técnico esta, portanto, na anadlise INar.



xista, no amago da dinamica do sistema, e @ abordado de manei 

ra bastante ampla, com seus efeitos contraditérios, e seus as 

pectos atinentes ds mudancas tecnolégicas,tanto nos processos 

produtivos como nos produtos. f bem verdade que, no que 5° 
refere a esses iltimos, nfo sdo analisadas as conseqtiéncias 

da introdugao de novos bens de consumo no mercado,mas apenas 

de bens de producdo e intermedidrios. Também em Marx nao sao 

consideradas eventuais mudangas ‘estruturais de mercado decol 

rentes da introducdo do progresso técnico. 

ery - : Lor A escola classica, entretanto, nao dispensou maio 

atencao 4 andlise do processo de geracgdo da mudanca tecnologi 

°@, OU seja,as premissas e condicionantes de seu desenvolvi- 
e co mento e de sua introdugdo no processo produtivo, e o modo °S 

; ao mo elas se articulam com os movimentos da economia. Nela 54 

P du consideradas apenas as Conseqiiéncias e motivagdes da introce— 

cao de novas técnicas, 
i 

embora deva-se reconhecer que Mar fy, o um atento estudioso das especificidades das tecnologias 7 
e 

ao uso na sua Gpoca e tinha consciéncia do processo de criage 

das mesmas. Também Ricardo tinha consciéncia de que a 9e™8" 3 = 
x Gao e difusdo de novas tecnologias constituia um processo par 

ticular, . " ca 
como se pode ver por esse trecho dos "Principios’ «°= 

Ppitulo 31: 

" 4 i Para elucidar a questao, venho supondo que as maqu= 
n = io as mais aperfeicoadas Sao inventadas repentinamente, © mest 
aco 

é 
ntecendo com a generalizacdo de seu uso. Mas a verdade 7 

que essa 
* descobertas ocorrem gradualmente e atuam mais no 5e2 

tido de proporcionar novas aplicacoes ao capital que é poupa 

do e acumulado do que no de desviar capital de suas atuais a-— 

plicagses". 

A revolugao industrial (com a nova organizacao do 

‘trabalho, a mecanizagao, a multiplicagao e flexibilizacao da 

disponibilidade de energia motriz com a maquina‘a aporheee 

subseqliente introdugao e difusao do transporte ferroviario 

formam o pano de fundo do pensamento dos economistas classi- 

cos na esfera da mudanga tecnolégica. £E um perfiodo de cria- 

cao e rapida amplia¢gao de mercados, mas de lenta mudanca na 

aétankors do consumo, legitimando de certo modo a énfase ted 

rica dada 4 relagao entre introdugao do progresso técnico e 

crescimento do produto e mudangas na sua distribuicado. 

A aceleragao da mudanga tecnolégica  caracteristica 

da segunda metade do século XIX, com sua vasta colecdo de no- 

vos inventos e descobertas e com a progressiva assimilacado de 

novas técnicas e produtos ao perfil da producao e do consumo, 

acompanhada da introducao da organizacao institucional e meto 

dolégica das atividades de pesquisa e desenvolvimento, nao en 

controu um paradigma te6rico no campo da ciéncia econémica a 

altura. A preocupacdo dominante com as andlises de equili- 

brio estatico na determinacao e distribuigdo do produto ali- 

jou,paradoxalmente, do cenario o progresso técnico como obje- 

to de estudo dos economistas da escola neoclassica. A tecno 

logia passou a ser vista como varidvel exégena ao processo de 

combinagao dos fatores de producgdo, atuando apenas nas mudan-—



gas de Longo prazo das configuragGes do sistema ,representadas 

pelo deslocamento das fungdes' de producdo. 

Sem diivida,a estabilidade do sistema politico inter~ 

nacional, caracterizado pela hegemonia britanica, e a incontes 

tabilidade do sistema de trocas internacionais fornecem o cal- 

do de cultura propicio. & de se notar que o paradigma ricar- 

diano das vantagens comparativas,no que se refere ao comér— 

cio internacional, se estabelece solidamente entao e adquire 

contornos dogmaticos. 

£ apenas com Schumpeter que um novo modelo de analise 

do desenvolvimento das for¢eas produtivas no capitalismo indus 

trial vem reintroduzir o progresso técnico como elemento fun 

damental no processo de concorréncia entre os capitais e, por 

conseqiiéncia, na determinagado das transformacoes e oscilagées 

ciclicas pelas quais passa o sistema, 

Schumpeter caracteriza a intredugao do progresso téc 

. nico na economia como um processo percorrendo trés fases, in 

vencdo-inovacao-difusao ou imitacao, e postula que a inovagdo 

sempre se apresenta como ondas ou aglomerados e s&o viabiliza 

das pela figura do empresario-inovador, minuciosamente desceri- 

to por ele pela primeira vez na sua “Teoria do Desenvolvimen 

to Econémico". A etapa de imitaco ou difuséo caracterizaria 

um processo de ascensao, auge e descenso ciclico através de 

um processo concorrencial acompanhado de centralizacdo de ca 

pitais, criando, a partir da recessao, condigGes propicias pa 

t 

  

x 

ra nova onda de inovagées. 

o importante em Schumpeter & ter, pela primeira vez, 

colocado o préprio processo de desenvolvimento tecnolégico co 

mo parte integrante da anaélise da dindmica econdmica ,atribuin 

‘do-lhe carater endégeno a essa mesma dinamica, enbora a etapa 

de invengéo seja mantida 4 margem de sua andlise e  encarada 

como um esteque que se amplia permanentemente e se coloca sem 

problemas ao alcance do empresario inovador. 

Qutro aspecto fundamental em Schumpeter 6 a concep- 

gao mais ampla que assume o progresso técnico em sua teoria , 

envolvendo novos processos, novos produtos, novas formas de 

organizacéo industrial, novos meios de comunicacdo, ete,abran 

gendo, portanto, alteragées a nivel da estrutura da demanda. 

Esta & uma importante diferenga, além de outras,é claro,entre 

sua formulacéo e a de Ricardo,que abordou apenas a mecaniza— 

cao, ou seja, a mudanga do processo produtivo. em seu esquema, 

© que torna improcedente a idéia de atribuir ao “Business 

Cycles" uma concep¢ao ricardiana, pelo fato de condicionar 

seu modelo ao mecanismo concorrencial, como faz Labini 1, Die 

ga-se de passagem que o mecanismo concorrencial de Schumpeter 

nao se identifica com a concorréncia perfeita, mas,sobretudo, 

com a erosao das barreiras tecnolégicas 4 entrada de  novas 

firmas no mercado, gerada pela difusdo das inovagdes, obrigan 

do a transferéncia de seus frutos aos consumidores 2 
. 

  

1 Labini, P.S, (1964), segunda parte, cap. 1, pag. 126 

2 ‘ . a, 

Schumpeter, J., "Capitalism, Socialisw e Demccracia ", cap, VITT 
& .
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Schumpeter, como Marx, associa o progresso técnico 
aos movimentos ciclicos e 4s crises do capitalismo,mas,;ao con 

contrario deste, vé tais crises no como sinal de decadéncia 

do sistema,mas como Surtos de renovagéo de sua vitalidade aos 

quais denominou “processo de destruigdo criadora",em "Capita 
lismo, Socialismo e Democracia". 0 progresso técnico néo &@ 

+ = - - 2 i apenas incorporado 4 andlise das questGes relativas ao crescl 

i a = ao 
mento e distribuicado do produto, mas,sobretudo, 4 compreensa 

das mudancas estruturais na economia capitalista. 

Uma importante conseqtléncia do trabalho de Schumpeter 
foi ter fornecido uma forte base teérica para a formulacgao de 

politicas tecnolégicas piblicas, uma vez que coloca a inova- 
¢ao como elemento fundamental e determinante da decisdo de in 
vestir. Associada a formulagdo keynesiana expressa na "peoria 

Geral", a contribuicdo de Schumpter fornece, como corolario, 
a importancia da acao governamental no estimulo e suporte ao 
Processo de inovacao, uma vez que o fomento do investimento » 
Caracteristico das politicas anti-ciclicas, passa a depender, 
nas economias desenvolvidas, em boa parte, das oportunidades 

de inovar. 

Oo esquema Schumpeteriano, embora langando luz sobre 
as diversas etapas do pProcesso de inovacdo, falha ao nao esta 
belecer com Clareza as interacdes entre essas etapas, sobretu 

1 © entre difusfo e invengao. Na 

Suposto um hiato temporal entre a 

1l 

Rosenberg 1 a0 comentar o modelo de Schumpeter, chama a aten- 

Gao para a negligéncia quanto ao caminho percorrido entre es 

ae etapas, que, para ele, formam um processo continuo povoa- 

do, nos supostos intervalos, pelas atividades de "pesquisa e 

desenvolvimento" (P.D.). Conforme suas préprias palavras, "as 

exfticas levantadas contra a segregagdo artificial entre in- 

vengdo e inovagao aplicam-se igualmente 4 segregagdo entre in 

vengdo e difusao. Inovagao é simplesmente o comeco do pro- 

senee de difusio"?, Rosenberg enfatiza muito o papel do com- 

ponente "desenvolvimento" no processo de P. e D., @€ oO VE como 

fundamental fonte de crescimento de produtividade e, portanto, 

elemento crucial no processo de crescimento econémico no 

longo prazo. 

A seqiiéncia inovacdo-difusdo pode ser entendida como 

abrangendo um senianeS de inovagao primaria e inovacdes se- 

cundaérias, conforme definido por Aratjo Jr. (1985): 

"Inovacoes primarias sao aquelas que alteram radical 

mente a concepcao da base técnica em vigor e inauguram um pro 

cesso schumpeteriano de destruicgado criadora; inovacgédes secun 

darias sao aquelas destinadas a elevar a eficiéncia das roti 

nas produtivas: vigentes ou ampliar o escopo dos principios or 

denadores da base técnica". 

I Rosenberg, N., "Problems in the Economist's Conceptualization of Technological Innovation", in “Perspectives on 
Technology". 

2 qbid, pag. 75
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Estas categorias podem se revelar mais ricas do que 

as etapas schumpeterianas do processo inovativo, nao s6 por- 

que, freqlentemente, uma inovagdo prima4ria deriva diretamente 

de inovacgdes secundarias anteriores, sem a interveniéncia vi- 

sivel de uma invengdo ou um inventor, como também elas se aS 

sociam automaticamente ao processo de P. e D. . AssSim,as ino- 

vacoes secundarias respondem pela maior parte das atividades 

de "desenvolvimento", e sua importancia pode ser avaliada pe~ 

lo seguinte dado extraido de Madeuf e citado por Vargas: 

"Nos Estados Unidos, em 1977, 59% dos gastos em P. @ 
D. destinavam-se ao aperfeicoamento de produtos existentes"-. 

Apesar de sua originalidade e do espacgo que abre 4 
uma conceituagaéo do progresso técnico mais funcional ao estu- 
do da dinamica das estruturas industriais, especificamente n° 

u a é q en : que se refere a idéia da "Destruigdo Criadora", a teoria de 

Schumpeter, como alids todas as que a antecederam, nenhuma 

atengao deu ao processo de industrializagao das economias Pe 

riféricas e muito menos ao Processo de geragio, absorcao © 
difusdo de tecnologia nessas masmas economias, que tiveraM 
que esperar algum tempo para que formulagées mais especificas 

viessem a contribuir para a definicio de politicas apropria - 

das, 

AS visdes dominantes nos paises centrais relativamen 

13 

comparativas em relagao ao comércio internacional até meados 

do século atual. 

Um dos primeiros a demonstrar a inconsisténcia teéri 

ca desse paradigma para o capitalismo do pés-guerra foi Pre 

bisch (1949),ao mostrar que as "vantagens" do terceiro mundo 

na producaéo de produtos primdrios eram,na realidade,transferi- 

das para os paises centrais que, além do mais, se apropriavam 

de suas proprias vantagens. Tal fato ficou patente a partir 

de analises feitas da evolugao dos termos de troca entre pai- 

ses do centro e da periferia, Isto forneceu a necessaria base 

tedrica para justificar o processo de industrializacao dos pai 

ses periféricos, e deu origem a diversos estudos orientados pa 

ra a compreensaéo da dinamica desse processo e de seu modo de 

articulacado com as economias desenvolvidas. 

Uma das questoes importantes a serem examinadas era 

a dos determinantes e eondietenantws do processo de difusado do 

progresso-técnico nas economias em industrializacao e seus efei 

tos sobre a estabilidade, estrutura e desenvolvimento de suas 

indistrias. Tais estudos estiveram inicialmente muito ligados 

a teorias do comércio exterior,que se voltavam, sobretudo,a re- 

lacionar a dinamica das industrias dos paises desenvolvidoscm 

os demais mercados. Algumas teorias voltaram-se, sobretudo, a 

explicar o chamado paradoxo de Leontieff,que consistiu na cons 

tatacdo empirica de que as exportagées industriais americanas 

eram mais intensivas em trabalho do que as importacédes (em mé- 
dia). A vertente que interessa ao presente caso, entretants 

&. t
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& aquela que procura introduzir o progresso técnico como va- , 

ridvel explicativa da estrutura e da dinamica do comércio in- 

ternacional, abandonando as premissas neoclassicas que confe- 

Yiam a ele carater exdgeno e de disponibilidade irrestrita.Es 

ta vertente caracteriza-se,principalmente,por dois segmentos 

tedricos; um proposto por Posner e baseado no conceito de 

hiato tecnolégico,que seria o tempo durante o qual algum pais 

poderia exportar um produto para outro antes que firmas deste 

pais, através de um processo de aprendizado, pudessem,atuando 

como imitadoras, langar o produto em seus préprios mercados. 

O outro segmento baseia-se na idéia de ciclo do pro- 

a@uto e foi desenvolvido por Hirsch e Vernon. consiste em di- 

vidir a vida de um produto novo no mercado em trés estagios, 

inicial-crescimento-maturidade,
 definidos de tal maneira que, 

no estagio inicial,o produto seria produzido para o mercado 

interno do pais inovador, no de crescimento yhaveria um £f1uxo 

crescente de exportacdo para outras economias, e no de maturi 

dade, uma importancia 1fquida daquele produto por parte do pais 

.de origem. 

Tais teorias, iteis para entender a estrutura do co- 

mércio internacional, sa0 também interessantes para explicar, 

parcialmente, movimentos de internacionalizagao 
do capital,es 

tratégias : de diversificagao e de divisao de mercados por par 

te de firmas multinacionais e até o fluxo do comércio de tec- 

nologia, mas ndo déo conta de toda a gama de fatores que cons. 

tituem especificidades das economias em desenvolvimento que, 
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freqtlentemente, ndo se adaptam @ rvacionalidade do modelo do 

ciclo do produto. 

Mais recentemente surgiu toda uma literatura que pro 

gura analisar a insergao do progresso técnico e do fluxo tec 

nolégico na problematica do desenvolvimento das economias pe 

riféricas, levando em conta as particularidades que digeren-. 

ciam essas economias das dos paises centrais. & importante 

ressaltax que tal literatura tem dispensado atenc&o mais pro- 

priamente as nagdes de industrializagao recente, os chamados 

NIC, e muito raramente aos chamados paises subdesenvolvidos 

ou do terceiro mundo como um todo, dado o cardter demasiada- 

mente amplo e agregado dessa categoria. 

Erber (1983 b) divide essa literatura em dois grupos, 

que podem ser denominados genericamente de “escola da depen- 

déncia" e de "escola do aprendizado incremental". 

A caracteristica basica da primeira é a oposicdo tan 

to & idéia de que a légica do capitalismo hegemonico se opo- 

ria a qualquer industrializagdéo da periferia, quanto a  con- 

cepcao segundo a qual os paises periféricos tenderiam, em seu 

processo de industrializagao, a reproduzir aproximadamente os 

estagios de desenvolvimento dos paises industrializados mais 

antigos,de maneira natural. Segundo Erber (1983 b},"os teéri 

cos da dependéneia colocavam duas quest6es principais impitea 

ta ou explicitamente: - 6 o desenvolvimento capitalista vid 

a> . 
vel na periferia? -e -= qual é a sua especificidade em rela
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cdo ao padrdo de desenvolvimento dos paises centrais? =." A 

resposta a essas questées levou a formulagdes bastante diver- 

sas @, por vezes, contraditérias,mas que tinham em comum apon 

tar barreiras estruturais que impediam 0 acesse ao estado de 

autonomia industrial e tecnolégica relativa por simples via 

natural e evolutiva. Aigumas dessas barreiras estavam rela- 

cionadas com a atrofia,verificada nas nagées em processo , de 

industrializacéo,das estruturas de oferta de tecnologia e de 

meios de produgao. No Brasil, a partir dos anos 70,muites es 

tudos foram realizados abordando direta ou indiretamente essa 

questo (ver Erber 1979), em particular no que se refere ao 

comportamento das empresas na selegao das fontes de tecnolo- 

gia, 4 estrutura da oferta tecnolégica, ao papel da politica 

tecnolégica do Govéerno e aos efeitos da dependéncia tecnolégi 

ca sobre a estrutura industrial a nivel de setor. 

A teoria do aprendizado incremental enfatiza o pro- 

cesso de “aprender-fazendo* como importante via para 08 pai- 

ses menos desenvolvidos, conferindo-lhes condigées de adqui- 

. rir um padrao préprio de industrializacgdo e desenvolvimento 

tecnolégico dotado de vantagens comparativas frente aos pai- 

ses centrais para varios produtos 6 processos. A literatura 

bdsica dessa escola é, sobretudo, representada 
por autores nao 

brasileiros como Lall, Westphall, Katz e outros. 

Na realidade,ambas as correntes tém trazido valiosa 

contribuigge para a formulagdo de politicas tecnolégicas ef1- 

cazes. Enquanto a linha da dependéncia aponta para 08 obst&cu 
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los estruturais que a natureza especifica do desenvolvimento 

eapitalista periférico interp6e ao avango do processo de capa 

citacao tecnolégica além de certos limites ,propiciando reco- 

mendacdes especificas de politica econémica, a linha do apren 

dizado incremental mostra 0 espaco existente para alqumas po- 

1f{ticas consegientes,mesmo em situacdes de constrangimento ex 

terno. 

Dois trabalhos recentes,voltados ao estudo da estru- 

tura industrial e analisando-a sob o ponto de vista da inte- 

ragéo entre progresso técnico e concorréncia, baseados na teo’ 

ria de mercados contestaveis (Baumol, Panzar e Willig - 1982)e 

da concorréncia schumpeteriana (Nelson e Winter - 1982),foran 

utilizados por Araijo Jr. (1985) para fornecer elementos ana- 

1iticos importantes para decisdes de politica tecnolégica em 

paises de industrializacao recente. 

' Aratijo Jr. constata que,em varios paises de indus- 

trializacao recente,"as experiéncias de industrializacao fo- 

ram sustentadas por ritmos intensos de modernizacdo tecnolégi 

ca, com componentes expressivos de inovacdes secundarias gera 

das localmente. Wo caso brasileiro, indicadores inequivocos 

desta modernizacgdo encontram-se no fortalecimento da competiti 

vidade internacional de diversos bens manufaturados, na expan 

8a0 das instituicdes de pesquisa, na sofisticacdo de determi 

nados segmentos da industria de bens de capital, na capacita- 

¢ao das firmas de engenharia, etc". Aponta para a importan - 

cia dos investimentos em ciéncia e tecnologia nesses pat 

: ises,
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mostrando a possibilidade de que novas técnicas produtivas 

possam ser desenvolvidas e intreduzidas localmente sem 0 te- 

rem sido nos paises centrais, dado o fato de que a utilizacao 

do estoque de conhecimentos para fins de inovagdo é comandada 

pelas estratégias de crescimento das firmas e, portanto, pela 

dinamica do processo de transformacao das estruturas indus- 

triais daqueles paises, fazendo que parte desse estoque nao 

seja utilizado,embora pudesse sé-lo em outras economias de 

configuragdes diversas. A nfo disponibilidade internacional 

desse estoque recomenda,portanto,o investimento em P. ¢ D. 

nas economias em desenvolvimento. 

A partir de consideracgGes relativas ao que denomina 

"processo de ramificacgao de trajetérias naturais® que, na rea 

lidade, consiste no conjunto de inovacdes secundarias pecu- 

liar ao pais receptor de tecnologias transferidas do pais de 

onde se originou a inovacdo primdria, Araijo Jr. relaciona 05 

objetivos que deveriam nortear a politica tecnolégica nos 

NIC: 

“a) apoio ao desenvolvimento de métodos produtivos 

que conduzam a configuracGes industriais sustent4veis e con- 

sistentes com a dimensdo dos mercados locais; 

b) reducdo do risco dos investimentos em P. e D. nos 

setores contestaveis; 

¢) manutengao do desempenho tecnoldgico das indus- 

trias habilitadas a competir internacionalmente; e 

ad) fortalecimento das firmas locais que operem em 
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indiistrias sob o impacto recente de inovacses primarias gera 

das no exterior". 

0 item a) das recomendagdes descarta, de certo modo, 

a interveniéncia da politica econémica mais geral, e da indus 

“trial em particular, nos objetivos da politica tecnoldégica, 

uma vez que o grau de sustentabilidade das mencionadas confi- 

guracgdes e a dimensao minima vidvel dos mercados podem ser al 

teradas através de diversos instrumentos de politica, tais co 

mo barreixras aduaneiras, reserva de mercado, etc. Trata~se, 

por assim dizer, de uma recomendacaéo pouco préxima as  teses 

da "escola da dependéncia". Evidentemente,ela pressupde, im 

plicitamente, a existéncia te6rica de tais métodos produtivos 

e a viabilidade de introduzi-los no necessario prazo. 

As demais recomendacées caracterizam a proposicao de 

uma politica mais abrangente por parte do Estado, em especial 

os'itens b) e da) onde, implicitamente, estado contemplados me- 

canismos do tipo empréstimos subsidiados ou de risco, incenti 

vos fiscais, garantia de mercado, beneficios tarifarios,parti 

cipacgao governamental e reserva de mercado, para as firmas na 

cionais. 

No mesmo trabalho, Araijo Jr. introduz a contribuicado 

de Hirschman, exposta em seu livro "A Estratégia do Desenvol- 

vimento EconGmico",no elenco ‘das mais importantes indicagdes 

normativas para as politicas tecnolégicas nos NIC. Trata-se 

da chamada “hipdtese de Hirschman" ou “principio da Marcem de
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toleraneia" que,em resumo,condiciona a formagdo de estruturas 

industriais eficientes naqueles paises 4 existéncia de ramos 

que no admitam a presenca de firmas incapazes de atender 4s 

especificacdes téenicas do mercado. Arafijo Jr, mostra as im- 

plicacdes que tal hipétese traz para a intervencdo estatal no 

desenvolvimento de um perfil industrial compati{vel com um rit 

mo positive de transformagdo nas economias recém industriali- 

zadas, dada a necessidade de se implantarem indistrias que re 

querem firmas dotadas de alto dominio dos elementos tecnolégi 

“cos do processo produtivo, com capacidade de geracao de tecno 

legia, caracterizadas geralmente por estruturas oligopoliza- 

das, carecendo, portanto, de diversas modalidades de presenca 

do Estado. 

A politica tecnolégica em economias de industrializa 

gao recente longe de implicar numa atividade trivial pressu- 

poe efetiva compreensdo dos modos como se articulam tecnolo- 

giae desenvolvimento’ econémico e das especificidades dessa 

articulagdo nas configuragées particulares assumidas por aque 

. las economias. 

ConsideracgSes destinadas a contribuir para a analise 

dessa Gltima questao constituirdo o contefido dos capitulos se 

guintes, 
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3 = Politica Tecnolégica 

Para que sejam estabelecidas as especificidades dos 

paises de industrializagao recente (NIC) no que diz respeito 

a interagao entre progresso técnico, crescimento e mudanga es | 

“trutural na economia, e as decorrentes implicacgées sobre os 

parametros balizadores das respectivas politicas tecnolégicas, 

é necessario introduzir algumas categorias analiticas que per 

.mitam esse exercicio. 

A primeira delas sao os conceitos de inovacdo primad- 

ria e secundaria, 34 apresentados na introdugdo deste traba- 

lho, embora aqui deva ser adicionada uma qualificagado a defi 

nigdo de Araijo Jr., que aparenta ndo abranger aquelas inova- 

coes em produtos que independam de alteragées das rotinas pro 

dutivas ou da organizagdo do processo de trabalho. £ possi- 

vel que isso nado seja mais que uma impressao decorrente da én 

fase (justificada por sinal)conferida por Araiijo Jr. a intro~ 

ducao de novos processos, patente, por exemplo, em sua afirna 

cao: "Toda inovacdo advém de um processo de busca, orientado 

no sentido de melhorar ou substituir rotinas estabelecidas"?, 

No presente texto as inovac6es tanto secundarias ou 

primarias incluem a busca de crescimento dentro do mercado 

ou a criagdo de novos mercados através de diferenciacao ou 

eriagdo de produtos, 

e 

  

Araiijo Jx., (1985) pag. 18
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Outros conceitos que me parecem interessantes para 

0 objetivo em questao sao os de fronteira tecnolégica e base 

tecnolégica (nao confundir com base técnica que & usualmente 

vinculada aos métodos produtivos). 

~ Fronteira tecnolégica compreende o conjunto de tec 

nologias, de todas as naturezas, efetivamente em uso, @, pore] 

tanto, incorporadas a produtdos existentes no mercado e a pro- 

cessos produtivos realmente praticados que incorporam a witi 

ma inovacao introduzida em cada indistria e em cada mercado. 

Observe-se que essa definicao nfo caracteriza as fir 

mas em operacao em cada mercado, mas apenas as mais avancadas, 

pois é@ viavel a existéncia de firmas operando aquém da fron- 

teria tecnolégica ainda nao atingidas pelo processo de difu- 

sao das G@ltimas inovacdes. 

- Base tecnolégica constitui o conjunto de tecnolo- 

‘ gias, de qualquer natureza, efetivamente dominadas, ou seja, Etetivamente dominadas 
-disponiveis para imediata introducao ou ja introduzidas no 

sistema produtivo. 

Alguns esclarecimentos devem ser feitos em torno des 

se conceito: 

a) base tecnolégica ndo se confunde com fronteira do 

conhecimento, uma vez que abrange somente tecnologias domina- 

das e,portanto,passiveis de uso econdmico; 

b) © locus da base tecnolégica & bastante diversifi- 
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cado sob o ponto de vista institucional, abrangendo _ empresas 

locais de todos os setores e ramos, instituicgdes e laboraté- 

rios de pesquisa e desenvolvimento, universidades e institui- 

ges governamentais, compreendendo também “expertises” pes- 

soais ou de grupos acessiveis aquelas empresas e instituicdes. 

ec) por tecnologia efetivamente dominada entende-se a 

quela passivel de ser reproduzida, alterada, ou aperfeicoada 

por aquele que a domina. Nesse sentido a base tecnolégica po 

de ser identificada com a capacidade de inovacaéo,diferentemen 

te da capacidade de produg&o que apenas traduz a viahilidade 

do uso da tecnologia por parte de quem a detém. 

A partir dessas categorias podemos caracterizar, no 

contexto de uma economia especifica qualquer, trés instancias 

diferentes cujas posicées relativas identificariam o status 

dessa economia sob o ponto de vista tecnoldgico, quais sejam: 

- Fronteira tecnolégica externa, que, com razoavel 
' 

aproximagao, pode ser associada aos paises desenvolvides lide 

res. 

- Fronteira tecnolégica interna, prépria do pais em 

questdo. 

- Base tecnolégica interna, também atributo da econo 

mia em consideragao. 

Néo 6 necessaério ressaltar que tais categorias sao 

essencialmente dinamicas e passiveis de comparacao apenas den 

tro de um mesmo corte temporal.
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Nos paises desenvolvidos lideres coincidem as fron- 

teiras tecnolégicas interna e externa, que, por sua vez, tan 

genciam a base tecnolégica interna. Observe-se o verbo tan- 

genciar e ndo coincidir, uma vez que, por definigao, nem to- 

das as tecnologias dominadas tém necessariamente de estar em 

uso, mas algumas certamente estardo no caso dos paises lide- 

xes. Também nesse caso poder-se-ia dizer que, em algums pontos,a 

fronteira tecnolégica estaria aquém da base tecnolégica, ‘uma 

vez que a introdugaéo de inovagSes néo depende apenas de sua 

factibilidade tecnolégica e econémica, mas das condicdes de- 

terminadas pelas estratégias das empresas lideres em seus res 

pectivos mercados, fungdo das configuracées concorrentes espe 

cificas.+ 

— importante notar que, nos paises lideres, o tangen 

ciamento. entre a base tecnolégica e a fronteira tecnolégica 

se da em quase todos os ramos e, muito especialmente, nos ra- 

mos mais dinamicos. 

Nas demais economias capitalistas desenvolvidas difi 

cilmente se observaraé qualquer hiato entre as fronteiras tec- 

nolégicas interna e externa, dada a permeabilidade dos merca~ 

_dos e as estratégias de diversificacdo das grandes empresas 

transnacionais. Podem ser observados raros' hiatos entre a 

fronteira e a base tecnolégica interna + Sobretudo em ramos 

mais inovadores. 

—_— 
1 = 

Ver Aratijo dr. (1985) para uma Giscussdo de i " 
plexos Industriais" com cateroria analii ase tema utilizando os "Can 
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No caso dos NIC encontra-se um padrao tipico que po 

de ser descrito a partir dos seguintes elementos; 

- as fronteiras tecnolégicas interna e externa apre- 

sentam-se bastante separadas embora podendo apresentar diver 

sos pontos de contato; 

- existe um hiato, em geral pronunciado, entre a ba 

se e a fronteiza tecnolégica interna, também com pontos de con 

tato. | 

Isto apenas reflete o padrao usual de insercao dos 

NIC na economia capitalista internacional, onde tecnologias 

em uso sao, em geral, introduzidas via investimento direto de 

empresas estrangeiras em subsidiarias ou via contratos de li- 

cenciamento ou participacdo. Isto ocorre com mais freqténcia 

nos ramos mais dinadmicos, privilegiando, em geral, o investi 

mento direto naqueles mais modernos e inovadores e o licencia 

mento nos mais maduros, com as devidas qualificacGes subordi- 

nadas 4s estruturas tipicas dos diversos mercados. 

O hiato entre as fronteiras tecnolégicas interna e 

externa reflete o processo de difusao das inovagdes primarias 

e.a maior ou menor distancia entre a base e a fronteira tecno 

légica interna, pois o inverso dessa distancia indica o poten 

cial de inovagdes secundarias produzidas internamente capazes 

de deslocar para cima a fronteira tecnologica interna indepen 

dentemente do fluxo de tecnologia oriundo e determinado a par 

tir do exterior.
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© hiato entre as fronteiras tecnolégicas nao depende 

necessariamente da estrutura dos diversos ramos no que concer 

ne @ origem do capital, observando-se até uma redugdo do mes- 

mo nos casos de maior concentracao de subsidiadrias vis-a -vis 

firmas locais, uma vez que a possibilidade de introducado de 

uma inova¢ao recente é maior via investimento direto do que 

via licenciamento. 

Por outro lado, entretanto, o hiato entre a base e 

a fronteira’ tecnolégica interna depende fundamentalmente do 

grau de controle do sistema produtivo local por capitais na- 

cionais. Isto redunda da prépira conceituacao de base tecno- 

logica interna que nao permite agregar a ela as subsidiarias 

de empresas estrangerias pelo simples fato de que nao sao 

elas que dominam a tecnologia que utilizam e sim as respecti- 

vas matrizes, salvo raras e muito parciais excegdes. O que 

pode ser considerado como parte da base tecnolégica interna 

Sa0 as capacidades individuais de técnicos locais empregadas 

em subsidiarias, mas que, em geral, nado bastam para dominar a 

‘ tecnologia com que lidam. 

© modelo constituido a partir dos conceitos de fron- 

teira e base tecnoldgicas permite tornar mais claras as dife- 

rengas fundamentais entre os processos de inovacao tecnolégi- 

ca verificados nos paises desenvolvidos (DC) e nos NIC, Naque 

les as etapas schumpeterianas de invengdo-inovagdo e difusdo 

apresentam-se nessa ordem trazendo, como corolario, o tangen 

ciamento entre a base e a fronteira tecnolégica. Efetivamente 

27; 

© processo de P. e D. que caracteriza a trajetoria entre in- 

vengao e inovagao vai conformar a base tecnoldgica através 

de um elenco de tecnologias dominadas e saucrvets de serem in 

troduzidas no sistema produtivo. A fase seguinte, da inova- 

Gao propriamente dita, vai chancelar alguns desenvolvimentos 

‘produzidos anteriormente e estabelecer a nova fronteira tecno 

ld6gica. A fase de difusao Gesloca moderadamente a fronteira 

tecnolédgica a partir das inovagdes secundarias,mas a mantén 

colada a base tecnologica. 

No caso dos NIC as etapas schumpeterianas aparecen 

em geral alteradas em sua seqtiéncia. 

O processo tem inicio via de regra pela fase de difusao, 

quando s&o introduzidas as inovagoes na estrutura interna da 

producdo, usualmente a partir de empresas estrangeiras, rara- 

mente via compra strictu-sensu de tecnologia por parte de en 

presas nacionais e mais freqtientemente via licenciamento ou 

subsididrias. 0 processo comega, portanto, pela conformacao 

da fronteira tecnoldédgica interna e tem seqtiéncia num processo 

de aprendizado e de inovacdes secundarias que ocorre nos d@i- 

versos componentes que compdem o locus da base tecnolégica. 

Essa fase, que caracteriza nado apenas atividades de P.eD. , 

mas também de engenharia de processos e produtos, etc, tende 

a deslocar para cima a base tecnolégica interna,podendo mui 

to eventualmente produzir pontos de contacto com a fronteira 

tecnologica, mas, em geral, mantendo o hiato entre ambas, hia 

to esse que traduz simplesmente o dominio apenas parcial 4 ae c 1 das
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tecnologias em uso. 

© deslocamento da base tecnolégica interna pode pro- 

duzir alguns dos seguintes efeitos: 

- deslocar a fronteira tecnolégica interna através 

da introducado de inovagdes secunddrias, desde que tais inova- 

gOes se traduzam em melhoria das tecnologias que comp6em a re 

ferida fronteira tecnolégica. As possibilidades de que isso 

ocorra depencem do grau de integragao do sistema produtivo 

com a base tecnolégica, ou seja, da proporcdo de empresas com 

atividades em P. e D. e com dominio sobre a tecnologia utili 

zaca presentes no mesmo: 

- produzir e introduzir alguma inovacdo primaria que 

dependera, com muito mais forga, das mesmas condigdes anterio 

res, e mais ainda da articulacdo efetiva de empresas com ins- 

tituicgoes de pesquisa e desenvolvimento; 

- alterar o processo de difusdo das futuras inova- 

goes introduzidas exégenamente ao ampliar a capacitacao tecno 

logica das empresas locais nas atividades relativas 4 escolha, 

negociagao e incorporacao daquelas inovacdées. 

QO processo inovativo nos NIc, diferentemente dos DC, 

tende a ter, portanto, a seguinte configuracgao seqtiencial: 

difusao - inovacgGes secundaxrias - (inovacdes prima- 

rias). 

Esta Oltima fase entre parénteses pode ser pouco co- 
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num e por incorporar dentro dela de forma pouco nitida a ati- 

vidade de invencao. 

O esquema até aqui apresentado permite melhor dis- 

tinguir o real significado da politica tecnoldgica num pais 

‘de industrializacao recente, -e induz imediatamente @ percep- g 5 P 

gao de duas vertentes estratégicas basicas que orientariam a- 

quela politica: 

a) a primeira consistiria em enfatizar no curto pra- 

zo a redugao do hiato entre as fronteiras tecnolégicas inter- 

na e externa. Tal estratégia teria como corolario o estimulo 

4 difusdo mais rapida na produgao local das inova¢gGes introdu 

zidas externamente, via suspensao de barreiras ou condicionan 

tes A transferéncia de tecnologia sob qualquer forma, ou via 

estimulo dos investimentos diretos de firmas estrangeiras a- 

través da eliminagdo de entraves 4 ocupagaéo por parte das mes 

mas do mercado interno, atraindo para o mesmo a configuragao 

concorrencial dominante a nivel internacional. 

A posigdo relativa da base tecnolégica interna se- 

ria, nesse caso, neutra em relagado 4 estratégia em questdo po 

deéndo apenas exercer papel coadjuvante no processo de mudanca 

tecnolégica. £ importante notar que tal estratégia apenas po- 

de pretender a redugao do hiato entre as fronteiras tecnolégi 

cas interna e externa até certo limite, limite este ditado pe 

las estratégias das firmas lideres nos diversos ramos submet 

dos a processos de concorréncia a nivel internacional 

b) a secu eri jeti 4 
gunda teria por objetivo reauzir o hiato en-
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tre a base e a fronteira tecnoligica interna, com a intengéo de,no lon 
gO prazo, aproximar as fronteiras tecnolégicas interna e externa. 

Esta estratégia Pressupde a imposigdo de limitagdes 
a entrada de firmas estrangeiras nos ramos mais inovadores e 
modernos sempre que se conte com alguma capacitagao local, 

desde que insuficiente para configurar um tangenciamento en- 
tre a base e a fronteira tecnoligica interna. 

Implica ainda na adogao de condicionantes restriti- 
vos a utilizacio indiscriminada de qualquer forma de acesso 
@o uso de tecnologias disponiveis no exterior, @ no incentivo 
as atividades de Pp. e p. em todos os contextos onde elas po- 
dem se estabelecer com eficiéncia. 

Obviamente tanto &@ primeira estratégia pode admitir 
algum esforco visando a elevagao da base tecnolégica interna, 
como a segunda uma reduc&o do hiato entre as fronteiras tecno 
légicas interna © externa. Suas diretrizes fundamentais sao, 
entretanto, inconciliaveis, €@ dao a tdnica a cada uma delas. 

As duas estratégias se diferenciam ainda pela expec- 
tativa de longo prazo gue elas podem permitir. Enquanto a 
Primeira dificilmente podera prever uma aproximagdo das fron- 

. teiras interna e externa além de certos limites,a nfo ser num 
contexto de internacionalizacao total da economia, a segunda coloca,a priori, como iinico limite tedrico para aquele hiato, 
© nivel de sua prépria capacidade técnica definido pela base 
tecnolégica interna. 
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Dada a primeira estratégia, torna~se pouco produtivo 

£ -_ analisar politica tecnolégica, uma vez que a mesma transforma, 

em mera decorréncia da politica econémica e industrial as -se em 

sumindo carater marginal e passivo. 

Do nosso ponto de vista, portanto, 6 necessério su- 

por que, pelo menos, predominem as diretrizes basicas da_ se- 

gunda estratégia mencionada, para que a politica tecnoldgica 

seja objeto de estudo conseqtiente nos NIC. Estamos adotando 
essa suposicao daqui por diante. 

Dentro do quadro até aqui esbogado torna-se claro 

que o objeto da politica tecnolégica nfo pode ser apenas o 

sistema gerador de tecnologia, entendido tal sistema como o 

conjunto de instituic6es voltadas para atividades de P. e Pp. 

0 objeto da politica tecnolégica é antes de tudo e  substan- 

cialmente a base tecnolégica interna, incluindo seus componen 

tes, as modalidades em que se articulam entre si e os condi- 

cionantes de sua dinamica e formagao. 

A nao atencao a essas qualificacdes nado impede, en- 

tretanto, que se possa fazer andlise parcial de politica tec 

nolégica, no,que ela tem de comum aos paises capitalistas de 

diferentes estagios de industrializacdo e de diferentes traje 

t6érias de formagao. 

Nesse sentido é que alguns trabalhos S€param a poli- 

tica tecnologica em duas vertentes basicas, quais sejan
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- "politica de autonomia relativa" e 

- "politica de resposta"* 

A "politica de resposta" seria vista como uma politi 

ca passiva, determinada pelo estdgio do desenvolvimento econo 

mico, particularmente industrial,onde as necessidades tecnolé 

gicas ‘seriam supostas como supridas, quer de forma agregada 

ao investimento produtivo quer via contratos de fornecimento 

externo, o que permite supor, como corolaério, que a origem e 

estrutura de controle de novos investimentos estariam condi- 

cionadas 4s pr6prias necessidades tecnolégicas. 

Nesse sentido a politica tecnolégica de resposta 4&4 

menos uma politica e mais uma anti~politica. 

A "politica de autonomia relativa" teria como "dire 

triz central promover a Capacitagdo nacional para produzir in 

ternamente os conhecimentos técnicos demandados pelo sistema 

produtivo, até ent&o provenientes do exterior" ,2 

Essas duas opsées, entretanto, simplificam demais a 

questdo. Nao ha, na realidade, o "trade off" entre gerar tec 

nologia internamente ou aceitar passivamente a introducao de 

tecnologia a partir do exterior, comandada pelo fluxo e pela 

natureza do investimento nas condic6es determinadas -pelos 
agentes fornecedores. 

TD ee Ver Guimardes e Ford (1975) 

2 mia (1975) 

ws 

    

33 

Essa idéia era, alias, fruto de posicionamentos cor 

rentes nos anos 50, que implicitamente aceitavam a segunda op 

cio, acreditando que, com o crescimento da industria viria au 

tomaticamente a fase de geracao interna de tecnologia. A par 

tir dos anos 60, entretanto, a nova divisao internacional éo 

trabalho técnico e cientifico vé seus beneficios contestados, 

levantando-se, ao mesmo tempo, a necessidade de atua¢ao expli 

cita e objetiva do Estado nessa questao?. Na verdade @ pos- 

* sivel conceber wm tipo de politica tecnolégica em que se enfa 

tize a difusdo de tecnologia a partir do exterior balizada 

por uma orientacéo pré-estabelecida condizente com claros ob 

jetivos de autonomia relativa e coma necessaria articulagdo 

com as prioridades definidas para 0 esforco de geracao inter- 

na. Em outras palavras, a capacitagéo técnica nado estaria 

voltada exclusivamente para os objetivos imediatos de substi- 

tuicdo de importagdo de tecnologia, mas também para o contro- 

‘le, condugdo e aperfeigoamento do préprio processo de importa 

gaa de tecnologia, nele compreendida a etapa de absor¢ao. A 

existéncia de capacidade e de efetiva atividade de geracgao in 

terna, como elemento importante da base tecnolégica interna, 

seria condicgdo para que o quadro descrito de fate se estabe- 

lecesse, 

Fica patente que, a politica tecnolégica encarada 

sob esse prisma tem nitida superposi¢ao com politicas seto 

riais, muito especialmente com a politica industrial, ja ave 

  

1 ver a respeito, Erber (1979)
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as condigdes em que opera a difusdo de tecnologia dependem di 
retamente da estrutura de controle de cada industria espec{- 

fica. 0 perfil da base tecnolégica e seus componentes so ob 
jeto da politica tecnolégica, ao mesmo tempo que parte desses 

componentes e os condicionantes do préprio perfil da base tec 
nolégica sao os caracteristicos objetos da politica industri- 
al. Desse modo, embora nao sejam a mesma coisa as politicas 
industrial e tecnolégica sao insepardveis e parcialmente se 
confundem. 

Essa constatacdo levou a que se adotasse para uso 
freqfente o conceito de politica tecnolégica implicita que, di 
ferentemente da politica tecnolégica explicita, consistiria 
Nas 4reas de superposi¢aa que a politica industrial (ou ou- 
tras politicas setoriais) teria com a politica tecnolégica.? 

0 processo de difusao de tecnologia (inclusive inova 
¢Ses secund&érias), mesmo se dando a nivel interno, ou seja,de 
instituicgdes de pesquisa Para empresas produtoras, passa por 
uma série de agentes e sofre sua intervengao nos mais diver- 

‘sos niveis e intensidades. Tais agentes (firmas de consulto 
ria de engenharia, firmas industriais, etc.), s&o eles mesmos 
Parte do -processo produtivo, o que torna, pelo menos 
em parte, as politicas setoriais a eles referentes componen- 
tes necessarios do amplo espectro de politica tecnoliégica. Es- 
ses agentes integram um variado grupo de instrumen tos de poli 
tica tecnolégica, ou se constituem en objeto dos mesmos, os 

— 
1 ver, por exemplo, Erber (1980). 
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ari a oliti quais fornecem o veiculo necessario para a execucao da p 

~ : 
Uma vez que uma politica é somente uma declaracgao de in . q Pp i ; : n ca. o 

tengGes, ela necessita ser apoiada por instrumentes de politi , 

: al 
ca - os meios pelos quais ela €@ posta em pratica"”. 

Alguns desses agentes nao se referem Givetanente a 

atividades de P. e D., como por exemplo organizacoes voltadas 

para projeto e consultoria de engenharia, mas ee “ 

mento importante na natureza da base tecnolégica nacional. 

processo de absor¢ao de tecnologia é fundamental para * sree 

s4o e utilizagao da capacidade interna de P. e D., * meses 

processo, atividades de "engineering" e o Hesenvotviment "° 

uma base cientifica em engenharias tornam-se, talvez, mais * 

portantes que o crescimento de uma capacidade local em pesqui- 

sa e desenvolvimento u2 . 

£ fundamental a importancia que tém para a Genance 

de servicos: tecnolégicos dos Institutos de Pesquisa, a capack 

:dadeeo desenvolvimento tecnolégico das empresas que C¢ompcem 

esse mercado. Ou seja, nado é simplesmente’ ou apenas a capaci 

dade em P. e D. dos institutos que vai definir seu papel como 

@lemento efetivo no contexto da base tecnolégica interna de 

um pafs recém industrializado, mas também sua adequacdo e ar 

ticulacéo com a estrutura e realidade tecnologica de seus po- 

Teunwp 
sa te Tisteser andlise desses instrumentos foi realizada no ambito do ; dence and Technology Policy Instruments) , do qual x 

Pioiearan dez ieee em desenvolvimento, inclusive Brasil entre 1976 = 1978" Nesse projeto foram identificados é analisacos instrumentos expli citos e implicitos de politica tecnologica, correspondente por sua vez as politicas tecnolégicas explicitas e implicitas, 

2 sagasti (1979)
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tenciais usuarios, 

teenolégic gica. Tal avanco, por outro lado, ao permitir a am Pliacgado do el enco de tecnologias elegiveis para utilizacao pe . 
’ —_ 

de viabiliz ~ é ara conformagao de uma fronteira tecnolégica in 

cao 4 externa ma ’ S§ que as aproxime em determinados ramos pro dutivos e mercados. 

do uso de tecnologias apropriadas, no sentido de tecnologias -atrasadas a. ¢ para os paises em desenvolvimento, mas se ref. ere 4 bossibilidade do emprego de tecnologias mais a 

@r Pp 
r 

ou menes a ng¢. 

di ecursos rodutivos sejam elas mais 
Va: adag que as congéneres dos paises centrais 

Claro, depende sobretudo do grau de domi     
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As possibilidades de sucesso da politica tecnolégica 

dependen, em boa medida, do grau de conhecimento da estrutu- 

ra teenolégica e da avaliagao permanente de suas mutacdes,uma 

vez que seus objetivos, come os relacionados por Araiijo Jr. e 

citados na introdugdo a esse trabalho, pressupdem variada ga- 

“ma de ag6es e instrumentos que configuram de fato diversas mo 

dalidades de intervencdo do Estado, aplicdveis distintamente 

a cada ramo produtivo, a cada vertente tecnol6gica e a cada 

estagio de seu desenvolvimento. 

4 - Politica Industrial e Politica Tecnolégica 

O estreito contato entre a fronteira e a base tecno- 

l6gica que caracteriza os pafses em desenvolvidos resulta em 

importantes efeitos sobre a dindmica e as caracteristicas es 

truturais de seu desenvolvimento econémico implicando, como 

coroladrio, numa articulacdo natural entre as politicas econd- 

mica e tecnoldégica. 

Como j4 comentado, nesses paises o ritmo’ de inovacdo 

guarda intima relagao com a estratégia de crescimento das fir 

mas e com as mudancas observadas nas configurag6es dos diver 

Sos ramos produtivos e, portanto, com o processo de concorrén 

cia. Sendo assim a ado¢gao de determinadas metas no campo eco 

némico induz, quase sempre, a fixacao de um conjunto de obje- 

tivos no campo tecnolégico emanados, em geral, da necessidade 

de superacao de gargalos na base técnica do sistema produtivo 

e de correcao de desequil{brios intersetoriais. Em outras . c pa
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O mesmo nao 490 Se passa nos paises de industrializacdo recente onde a . s ~ . motivacées, rumos e bases Sociais das tivi ativi- dades industri 4 ais slate, € de P.eD. se encontram freqiientemente des €, no raro 
. 

: ’ Tal realidade reflete sim- 

AS decisdes 
ats 

c de investir das firmas naci 40, em gera) 

vranentats oe 

+ COndici Onadas a decisées governamentais re- 
en investimentos 

restricdées dive Publicos quer em incentivos e 
rSas que vdo de finir a - S condi a Cia nos diversos mercados coes de concorren 

D. adas essas condicgées as estraté< 

a ~ - S definem nao s6 os espacos em     
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tre elas, pois definem ao mesmo tempo quais as tecnologias e 

processos em uso a partir dos investimentos realizados, e 

quais os novos niveis de capacitagao tecnolégica interna, tan 

to em termos de tecnologias, dominadas como de nivel das ativi 

dades de P. e D. 

Essas decisdes governamentais constituem os elemen- 

tos que caracterizam tanto a politica econdmica quanto a tec~ 

nolégica, uma vez que a politica tecnolégica tem por objeto a 

base tecnolégica e, portanto, inclui tambem os condicionantes 

que vao determinar as opcoes das empresas nacionais no que se 

refere ao seu grau de capacitacao tecnolégica. 

Tais opgé6es se relacionam fortemente com a evolugao 

do nivel de autonomia das empresas locais, dado que correspon 

dem a diferentes graus de liberdade na utilizacao, na adapta- 

cdo ena absorgao das tecnologias aplicadas. 

Assim a natureza das politicas governamentais - podem 

implicar em diversas situagGes do ponte de vista tecnolégico 

situadas entre os seguintes extremos: 

a) deslocamento da fronteira tecnolégica com manuten 

Gao da base tecnolégica no mesmo patamar em que se encontrava; 

b) deslocamento da base tecnolégica sem nenhuma alte 

rag&o no nivel da fronteira tecnolégica. 

0 primeiro caso refletiria politicas de natureza ab- 

solutamente liberal e uma situagdo de hiato pronunciado entre



com— Preenderia 
as Seguintes 

Condicgsdes; 

~ ROS ramos onde a base tecnolégica fosse avancada vis-a-~ a-vis a fronteira as firmas lideres utilizariam, 
nos seus investimentos, 

tecnologia Propria idéntica & ent&o vigente; 

- AOS ramos onde a base estivesse atrasada em rela- mteira nao seriam admitidos investimentos 
externos e os internos-teriam que ser b as@ados nag tecnologias em uso estimulando-se @ abertura gq ©S8 contratos de licenciamento e os 

investimentos em P. e p, 
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1) o fato de que a xeducdo da dependéncia é motiva- 

Sgica; cdo basica para a existéncia de politica tecnologica; 

2) a circunstancia ja demonstrada de que ponitica 

tecnolégica (como aqui definida) e politica industrial parci- 

almente se superpdem; 

3) a constatagao de que politica tecnolégica nos NIC 

ndo esta voltada apenas para aumento da capacidade interna em 

Pp. ed, 

e 1f- 
A primeira razao esta no amago da discussao a po 

} urar moti- 
tecnologica e tem levado arios autores a proc 

tica 
Vi 

é olégica tanto 
vos que tornassem indesejavel a dependéncia tecnolog 

t . 

no plano econed co ¢c soci e cul * N 
mi one cial tural a realidade a 

s 6 esta ligada so 
uperagao da dependéncia tecnolégica sta li 

- busca da 

Zo de liticas bretudo A criacZo'de condigdes de viabilizacao po 

. 6 uma vez que 
econémicas de curto prazo autonomas e eficazes, 

ingido por 
tais politicas tém seu campo freqtientemente restring 

nte. uma base tecnolégica inadequada e deficie 

tecnold 
£ claro que o marco privilegiado da politica oO 

é é litica indus- 
gica & 0 longo prazo, como o & tambémo da po 

3 s6 pode se de- 
trial, mas a politica econdmica de curto prazo po 

: eficamente sobre uma base estrutural gerada por po- senvolver 

Lita de longo prazo adotadas no passado, em especial polf- cas 

ticas tecnolégica e industrial. 

  

* vide Rattner (1973), Tigre (1978), Erber (1979)
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Dentro dessa Otica, a politica tecnolégica deveria 
estar voltada Para a abertura de espacgos e superacgdo de bar- 
relras’ que enrijecem, limitam € condicionam os possiveis cami nhos do Processo de desenvolvimento, 

© seria um Pressuposto para a viabilizagdo futura de Politicas €conémicas de curto prazo dotadas de ra- 
ZOavel gray de autonomia, Ou 

dustrial em Particular, 80 perfil nacional no que diz respei— 
to ao nivel de renda, estrutura de recursos naturais, clima, 
fatores demograficos, 

Walificacdo da mao-de-obra a waneES 

- Além disso a possi 

de Politica econémica relativamente in- dependente esta ligada 4 menor vulnerabilidade as crises 
ex= ternas, 

Nesse sentido, a execu-. 

43 

trial tais como: 
| 

eiros ge 
tagdo dos investimentos estrang 

- a regulamen é 

i ia ampor a ecnolog 
on rrencli fa rave 

rando situagoes dec co e cia vo veils —£ 

Des 

t Vv mento em P. e : 
umentando os riscos do investim adaea 

' 

= estrutura dos mercados que dao vantagens oli - 

a r 
go 

i agens essas 
£ as que impor am t nol gia, an 

ol irm Pp isticas as 
fi ec oO Vv t 

iacod produto; 
derivadas de diferenciagées de fr 

i idoras em P. 
otegao as empresas investid e pr - a falta d 

: 
itos; 

D..em caso de mercados restritos; 

s de investi 
de garantia de compras oriunda 

- a falta de 

mentos publicos. 

reeira razao, vinculada 4s demais, esta ar 
e 5 | . _ 

: . que a redugao da dependéncia Nemnoleetse eee 
ao i F _ 

wete aon oltadas para alteracoes no proprio mode porn supde acdes — industrial. No dizer de Erber (198 ah - 

ines énci olaégica @ apenas parte 2 
conclusao que a dependéncia tecn ahha 

a eis. e desenvolvimento e tar r F | ° 
padrao Daas de determinismo tecnologico i “_ 

ao dando o grau de autosuficiéncia tecnologica 
e uda c ; e 2S es radicalmente transformado — uma aborda 
que esse 

eratura. 

em otimista i ngenua encontrada £r eqttenter lente na LE 

g 1 

Xr 

déncia tecn es da depen 
7 3 

as lta de capacidade técnica e cientifica 

olégica nao tém que ser 

a fa 
procurados apenas n 

r, em a guns 
Ss 1s bdesenvolvidos (embora ela possa se 

su 
s 

no pa es 

a ialmente nas consi- derosa restricado), mas, especialmen le) casos, uma Pp 

ii Jo das empre liticas e economicas que orientam a acao da pre 
3 i deragoes po
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Ss. as e do Estado no que se refere ao desenvolvimento de capa- 
ci é idade técnica local. Esta visdo conduz também a uma reformu- 
lagao Gao do papel que as politicas cientifica e tecnolégicas ex- 
Plicitas . podem ter na reducdo da dependéncia tecnolégica.Quan 
do essas z -_.- a 

Politicas nao convergem como outras . politicas (como 

@s relacio nadas com o investimento estrangeiro) sua eficdcia 

€ severamente , limitada, uma vez que elas, soZinhas,nao podem 
mudar aS pressd s ~ Pp Ses e as indugées que conduzem as empresas a se 
apoi polar principalmente em tecnologia importada" 

A politica indust . . rial possui também i 

nente vin mMportante compo 
culado 4 . vo © 4 politica economica mais geral de curto pra- 

Esse as e pecto pode ser detectado através de medidas desti 
Nadas 4 & a Superacdo de limitagdes na ‘oferta de determinados bens industri mea alizados geradoras de desequilibrios setoriais e 

s - 

—_ nflacionérias, mas aflora com mais freqiiéncia e re levancia Ras situacdes de 

- 

niag Constrangimento externo das econo- 

-~ 0 pr 
Processo de Substituicio de importagdes; 

Ir - 9 crescimento dae 
“t xportacdo d 
trializados. ce @ produtos indus 

‘ca, condicionando por conseqgiéncia a vi 
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que condicionarao a dinamica do préprio processo de substituL 

Gao. 

As diretrizes da politica industrial, nesse caso,po~ 

dem assumix variados aspectos em relacao & politica tecnologi 

abilidade das orienta- 

gSes por esta assumidas nas economias de industrializagao re+ 

cente, uma vez que ja encontram uma estrutura industrial in- 

plantada com diferentes graus de extensdo e integracgao. 

Nas situacgoes onde a base e a fronteira tecnolégica 

4 a de 
interna estado préximas @ mais provavel que a substituicao 

importagées ocorra via aprendizado interno ¢ inovagoes secun- 

@arias, aceleradores do processo de difusdo tecnolégica, assu 
a’ 

mindo amiide, a forma de substituigdo de importagao de bens 
a 

i i ancias 
intermediarios, partes ¢ componentes. Em tais circunstanc 

pode-se dizer que existe uma tendéneia natural de convergen- 

cia’ entre a politica industrial e tecnolégica, pois ambas con 

tribuem para a elevacdo da base tecnolégica interna, uma vez 

, Ses i Ss es 
que nado se observam, via de regra, pressoes para estimulos es 

i- 

peciais a investimentos externos nem necessidade de restr 

os 
odes extraordinarias aos mesmos. £& claro que, sempre que 

investimentos destinados a substituir importagées sejam muito 

volumosos, poderao surgir interferéncias e pressoes de outras 
‘ . . 

nNaturezas ligadas ao seu financiamento, especialmente na even 

tualidade de oferta significativa de recursos financeiros externos. Se 

riam porém, efeitos nao diretamente derivados da politica in- 
t - 

dustrial no sentido estrito.
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Nas situa ¢oes onde b onteira tecnols 

a ase ea fr 
g interna este 8s dist. c 

i rment: oO 
any iadas, part cula. € nos casos 

envolvendo produ tos 2 Processos ligados a s5egm 
. 

entos mais micos da £ ronteira 6 tecnolégica externa, 6 mais i s intensa a pos Sibilidade ver: €ne 
ind t 

de dai e@ g @ 
cas 

la ntre as politi a ustrial e tec nologica + &8pecial mente nos casos em que, tant ’ Oo a fronteira como a bas @ tecnols gica internas estejam recém tab estabelecidas ou em vias b 

-. 

de se estabelece: 

‘a 

st. x como 6 2 por exemplo 1 O caso br. 
ileiro dos Componentes sSemico: 

- 
ndutores da indistri 1 a eletréni 
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nos e externos mas requer-se também a abertura para 9 envolvi 

pendentes bem como das equi- 
mento de centros de P. e D. inde 

dominio das tec- 
pes técnicas das empresas locais na busca do 

Nesse sentido a idéia simples de 

nologias a serem aplicadas. 

Capital nacional deve ser substituida por capital nacional or 

e credenciado como efetivo componente da base tecno- 

ganizado 

légica interna naquéla industria especifica. 

{tica industrial 
A segunda vertente dominante da pol 

de 

nos casos de restricao externa gira em torno do esfor¢o 

rodutos industrializados.Tal es ° 

ampliacgdo das exportagdes de P 

sinalizado por medida 

ambial e fiscal e por aperfeicoame 

de promocao comercial. Mas 0 

gs especificas no cam- 

forgo &, em geral, 
ntos nos 

po das politicas ¢ 
que 

mecanismos governamentais 

reflexo sobre o grau de con 

nos interessa mais de perto é seu 

politica indus- 

vergéncia das diretrizes correspondentes da 

trial e da politica tecnologica- 

ao analisarem as fontes de com- - 1 
Erber e Araujo or. + 

os dividem em trés 

patitividade dos manufaturados brasileiros, 

grupos basicos que seriam: 

19) bens de consumo no duravel tradicionais (calca 

dos, confecgdes, etc); 

29) bens intermediarlos (produtos quimicos ,siderirgi 

cos, etc); 

39) bens de producao e de consumo duravel ,tipicos de 

—_— 
L 

Erber et alli, (1985) pag. 29 a 40
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indistrias Mais recentes {armamentos, aeronaves ,equipamentos, 
etc). 

Tais grupos sao Caracterizados, 
de sua competitividade internacional, anivel dos. seguintes atributos: 

em fungdo da origem 

a) das Caracteristicas do produto; 

b) das Caracteristicas do processo produtivo; 
c) das faracteristicas ge comercializacado. 

Em relacao aS dois 
Primeiros desses atributos e, se cundariamente, ao terceiro, € viavel examinarem-se as condi- 

da exportagao 

reside na proxi 

mbargos de natureza politica 
ou comercial oe 
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q de 

De qualquer maneira essa e uma eventualidade 
ue 

n¢ mui 
p itar ac ay, 

om a de ida caut la ara e 

ve ser encarada c Ve e vit re 

tam propensao 
inada, de que paises subdesenvolvidos to disseminada, 

idéia sados. Essa 
ferir pradutos tecnologicamente atra 

a pre 
i do 

ezes a confusao entre natureza ou categoria 
d £ a 

t 

deriva, por v s 
is 

u espondente 
logica. Exemp lo dis 

idade tecno 

x li 1 ora pertenca a 
produto e sua corr 

b hé ce "Brasi ia" t que, emb: Pp 

oe o aviao tu oO=- 

ing, jatos da Boe 
ia diferente dos mais modernos J 

uma categoria 2 

angadas jas mais av 
rtanto, de certas tecnolog 

i 
i prescindindo, po 

1 P er 

teriais e daa qui tura aeronautica 
ode s 

campo dos ma 
x tetu 

a ni- 6égica externa 
te incluido na fronteira tecnolog 

perfeitamente 
de ser ente o fato 

dutos de sua classe. Efetivam vel dos pro 

5 de um tecnolégica 

hélice naoocoloca na idade 
um bimotor a 

te entualmen ' 

t Or exe Q caso do a amentos pod , eV 

Pp 4 mplo. 
Ss rm 

e 

prevale- 
i ra ai poss Vv 

obje d esmos comentarios, 
embo 

j to os mM 

am 

aqui li circunstancia
s de natureza politica que confe- 

cer iea 

rela 

as Sp 
Pp ¢goe e come 

car acteris tic e eciais a algumas operacoes a 

lizagao internacional. 

mMpr que base € fr nteira ecnol gica n rnha, 

Se e ul a a a 0. ; tec oO inte: 

exis- 
- onsiderar que 

duto, se aproximam pode-se ¢ 
para cada pro j 

terno por a o mercado ex 
Ses favoraveis a competicao n 

tem condigoes 
. Nesse ca 

ir. locais produtoras daqueles pro utos 

i i as lo 
da 

Parte de firm : 

cimento das expor 
industrial voltada para Oo cres 

so a politica in 

a com a politica 
faturados tendera a convergir 

tagdes de manu 
dor influen- 

dendo o proprio estimulo exporta 
tecnolégica, po 

ternos,no pro- 
te, atraves de encadeamentos inte 7 

men ' ciar positiva 

pstituigao de importagses dentro de um contexto de 
cesso de subs <
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ip. ¢ 

o indus- 

e nm La relati @ tanto tecnol 

amplia ao da au tonom tiv 
ogica com 

Se, no ent anto, a fronteira e a base tecnolégi ca, a 
nivel do prod 

v 

uto 1 @presentam afastamento pronunciad é Oo, @ prova 
vel que as exportacd soes dos correspondentes manufaturados ve- 
nham a ser r 

V ealizad as via subsidiadrias de firmas est g 8 
rangeira 

ou nacionais i ice i nciadas, a menos que a politica j 

1 L 

industr 
contenha medi idas restritivas a essa situacdo e at ue ativamen 
te no senti ido da ele - 

vagao da base tecnold 

gindo, portanto, gica nacional ,conver 
com a x politica tecnolégica. Nos paises aa 

mercado inte rno si ignificativo é possivel a convivénei é 
a -entre 

a Ocupacao do : merca 

i 

do externo por firmas multi 
: inacionais Politica de liberag ade reserva do mercado intern fi Oo para rmas nacionais co 

mM estimulo 3 a ‘ 
Pet aes lo a elevacao da base tecnolégica interna 

poe, entret : . 

i anto, uma Politica dec ontrole do licen 
(via dis iti Vi Vv 

OSs 

das 

. PD ‘Os que e item determina 
¢ sc 

Ontra 
e 

oe Omuns nos c tos d transferéncia 
de 

ciamento 

restri- 

Capacitaca i t 
$a0 tecnolégica nas firmas 1 oe 

Ocais, 
tornar-~se_ Em alguns ramos 

a necessario o investimento estatal direto para as Segurar t ant © © Controle do mercado quanto um 
do para a base tecnolégica patamar adequa- 

Em 6 geral o monopélio do mercado externo por Subs = idiarias Conduz ao reforco do seu poder m ercado 
no 

interno * & Menos qu 
nae que a politica industrial seja acio- 

mesma dire a0 @€ se tido 
Pp 

¢ : n d gue a Olitica tecnolog 

E im portante r essaltar que nao bastam o pot ial otencia 

51 

o conhecimento disperso das técnicas relativas 

tecnoldgico, e 

nada indistria. & necessa 
ao processo e ao produto em determi 

ria a existéncia concreta da base tecnolégica, o que pressu- 

poe a presenga real de firmas locais no mercado com condicdes 

objetivas de efetiva participacao no mesmo. Tais condicoes, 

muitas vezes, nado podem estar determinadas pela simples dina- 

mica propria aaquele mercado orientada pelas estratégias das 

empresas lideres, mas devem ser também estabelecidas pelas 

agGes concretas da politica industrial e tecnolégica ofici- 

ais, 

0 caso do oligopélio das montadoras de automéveis no 

Brasil ilustra essa questao. Sem entrar em consideragc6es a 

ricos dessa indistria no Bra 

respeito dos condicionantes hist6 

ecariedade da sua base t 

&cnica local adquirida apés sil, o fato é que a pr 
ecnolégica in- 

sta com a capacidade c 
terna contra 

mas dispersa e na izad 

longo processo de aprendizado, 
o organizada 

a nivel empresarial, 4 ndo ser em pequenas unidades marginais 

te ou nao essa situagdo @ uma ques- 

no mercado. Se convenien 

tao para debate em torno das estratégias possiveis de desen- 

de qualquer maneira, demonstra que o hiato 

volvimento. Mas, 
terna nado é = privilégio 

a e base tecnolégica in 
entre fronteir 

mas guarda estreita relacao 

das chamadas indistrias de ponta, 

vimento das politicas industrial e tecnoldgica 

com o desenvol 

em cada economia de industrializagao recente. 

Em resumo, para a situacéo acima descrita, que é ti- 

pica para os produtos do terceiro grupo relacionado, a preva-
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© aumento da ex Portaca a0 de Manufaturados a qual quer prego, po 

vas ind aga indistrias, 44 que $40 progressiva das respecti- 
aS exportacGes a partir d ‘ r e contratos de licenciame Oo 

di 
h idos e cria dif 

nt Sofrem os oO Ss conhe 

£ 
bice a Cc os, 

2 esenvoly Norse vime 

Osicas. aAlém disso nto das correspondentes bases tec 

tituicdo de import Pode prejudicar medidas voltad : f : on oltadas a subs 
Goes da, 5 a Ses, dado que, freqtlent + taried. . emente, as exp ub as porta 

dao intra-firmas © que tend a ende a redu 
nternos ° riundos da atividade exporta 

dora 
> Por ou tro ] 

= ado a ie 
tagdes de materi Pratica de superfaturament 

as 
entao 

Casos Primas e componentes 
nas impor 

+ verificada em al guns 

necessiq 
! ; ade reforgada, no que tange 4 

* Pela po POSSibilidade de aceleragoes no 

Ta tecnol6 nologi Ogica externa. Nessas even 

@ base t 5 ecnologica estabelecida em 

Conclui j ndo 
co i + Creio 

Mpatibilidade ae , ter ficado Clara a 
xr 

nec 
© politica tecnolégi essidade de 

gica e indust rial para 
Sucesso 

de ambas , Mais a 

Oo 
que isso nos 

ramos industriais on 
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de o hiato entre a base a fronteira tecHokégica é significa 

tivo, a formulagao de ambas as politicas deve ser conjunta e, 

ouso dizer, liderada pelos objetivos mais centrais da politi- 

ca tecnologica, sem o que tais objetivos, como 05 relaciona- 

aoe na introdu¢ao a esse weebaliee correm o risco de transfor 

atoérios, fruto de conjungées 
Mar em eventuais resultados ale 

oc z 1 
asionais das politicas governamentais. 

paises cujo perfil econémico levou-os a 
Sobretudo em 

a recessao internacio— 
sofrer frontalmente as conseqiéncias d 

queda dos investimento e 

e, de outro lado,um es— 

efi- 

nal, provocando, de um lado, algum 

atraso na adocao de certas inovagoes, 

ptativa gerador de maior 

tecnologica a 

de 

forgo de mudanga estrutural ada 

ciéncia, "6 inequivoco que competira 4 politica 

dades interindustriais 

atribuigado de corrigir as dispari 

riodo de re- 
eficianci 

A 

ficiéncia provocadas pela recessao, durante o pe 

tomada do crescimento". 

  

1 

Erber et alli (1984), pag- 34



BIBLIOGRAFIA 
ee 

ARAOIO UR., ie Dee "Progresso Técnico e Formas de Concorrén-— 
de caso sobre a indistria do yidro", ‘Texto ne? 12, 1982, 

Cia: Um estudo 

Para Discussao 

gia, Concorréncia e Mudanga Estrutu ileira Recente", IPEA/INPES, 1985. 

“" J.T. - "Tecnoig 

eel Experiéncia Bras 

BAUMOL, W.J.; PANZAR, J.C. e WILLIG, RiDs—Contesteabie Mave kets ang the Theory of Industry Structure", Now “VoRR , Harcourt Brace, 1982, 

BIATO, Fla, L "A Transferéncia 

IPLAN, Estu - 
de Tecnologia no Brasil" ,IPEA/ dos para o Plane} 
amento n? 4, 1973, 

FIGUEIREDO, M.H.P, - "Potencial 
Brasil", IPEA, 1971, 

Questdo da Autonomia Tecno- 
em "Dados" n@ 16, 1978. CARVALHO, 3.4 = 7] Pol 

sil" 

1 Belo Horizonte 

DAHLMAN, x 
dustria 

itica de Ciéncia e Tecnologia no Bra- 

* mimeo, 1976, 
** and WESTPHAL, L. 

1 Develo 

Tesearch" 

of New Tec 

London, 

pment — an int 

em F, Stewart eg, 

hnology in Developi 

"Technological Effort in In- 

€rpretative survey of recent 

James (eds) —~ "The Economics 

ng Countries", Frances Pinter, 

ERB 
n et F.s. i Politica Cientifica e Tecnolégica no Brasil: 

Ma Revisdo da Literatura", em "Resenhas da Economia Bra- 
Sileiran, Sayad, J “, (coord.), Saraiva, 1979, ERBER, Fis, _ "Desenvoly; 

Um c 
dos Paises c 

Mento 

Onfronto entre 

a ‘Pitalistas cep tracdo Publica, 

Tecnolégico e Intervengao do 
® Experiéncia Brasileira e@ a *rais", em Revista da aAdminis- 

Rio de Janeiro, n? 4, 1980. 

55 

  

o| Desenvolvimento ERBER F.S. = terven d di , A In Gao io Estado e 

Tecnologico - 0 Padrao dos Paises Capi talistas Centrais ’ 
+ 

a , 1983a. Texto para Discussao n? 31, IEI/UFRJ 

- n evisi- ERBE F.S “Technological Dependence and Learni g R 2D. : R i 

ed Texto para Discussao n? 34, IEI/UFRJ, 1983b 
’ 

ERBER F.S.; GUI RAES E,A.; ARAGIO JR J.T. = A Politica a MA : . ’ 

Tecnologica da Segunda Metade dos Anos Oitenta", Texto pa 

ra Discussao n? 66,IEI/UFRJ, 1984. 

- “Restrigdes Ex ARAGIO, JR., J.T.; TAUILE, J-R. R ERBER, F.S.; ‘ 

g 
ilei s e do so Bras Tecnologia e Emprego ’ Uma Analis 1 

ternas, 
Ca l 

Oo Texto para Discussao n? 76, IEI/UFRJ r 1985. 
r r 

MA os a = ig Pp os 
FORD E ciéncia e Tecnologia nos lan 

A , GUI RAES, E. i 

. . oe 
lvimento: 195 7 P.E. n? 25 vol. By 197 

de Desenvo 6/ 3 em P. 

; . 
ational Cometiti 

“Location of Industry and Intern HIRSCH, S. - 

965. ss Scholl, 1 veness", Harvard Busine 

HIRSCH. A.O. = The Strategy of Economy Development ,Yale 
MAN t 

University Press, 1961. 

KAT tria Incipiente a la Exporta- Z, J. @ ALBIN "De la Industria Incip 

ion: Experiencia Argentina en la Mente cion de Tecnologia: la 
les y Obras de Inte cio tas Industria rnacional de Plan ; 

fia de Trabajo n? 14, Programa BID/CEPAL Bue ria", Monogra 

nos Aires. 

uro e da Moeda", 
"A Teoria Geral do Emprego do J 

KEYNES, J.M. - 

Atlas, 1982. 

é ", Oikos, Barce ligopolio e Progresso Técnico", O , 
=- "Oli LABINI, P.S. 

lona, 1964. 

Technology", loping Countries as Exporters of LALL, S. — “Deve 

Macmillan, London, 1982. 

: . . : 
"Domestic Production and Foreign Trade Th W.- 

; ne 

oo, Capital Position Re-examined" American Philosop i American 

cal Society, n? 97, 1953.



56 

. MARX, K. 4 - 1k 9 Capital", Civilizacdo Brasileira, 1975. 
NELSON, R,. i ’ a € WINTER, S. = "An Evolutionary Theory of Economic 

ange", Harvard University Press", 1982, 

PEREIRA, V.M, — 
"Reflexdes sobre Estado, Ciéncia e Tecnologia no Brasil", : FINEP, mimeo, 1976, 

POSNER, N. _ 0 
aren : international Trade and Technical Change", rd Economic Papers, Vol. 13, ne 3, 1961. 

PREBISCH, R, u l 

S Desenvolvimento Econémico da América Latina € Seus Principaij 
l Pais Problemas" wean 

Mia ne 3, 1949. + Revista Brasileira de 

RATTNER H. i 
ee "4 © Controle aa Transferéncia de Tecnologia para ae ©Senvolvimento", Revista de Administragado de Em 
as". Vol, 13, ne 1, 1973 

RICARDO, p aa el : 7 

Abri Principios de Economia Politica e Tributagado", il Cultural, 1982, 

ROSENBERG, y, 
- : "Perspectives ° ie 

i nT * idge Un versity Press, 197 echnology", Cambridg 

SAGASTI, F.R yes n 

Ment" | Science and Technology Policies for Develop em "H 
‘uman Futures", 1979, 

‘SCHUMPETER, 3 
Abril ut 7 "A Teoria do Desenvolvimento Econémico" + 1 Cultural, 1982 

SCHUMPETER 
e ’ JA, = OW Business Cycles", McGraw-Hill, 1939. 
SCHUMPETER, why 

per ¢ Raw, 1975, 

SMITH, A " a aA Riqueza das NagSes" Abril Cultural, 1983. 

TIGRE, P.B or = 
Industria de Computadores e Dependéncia Tecno- logica no B 

Brasi]" 7 

1, Tese de mestrado, COPPE/UFRJ, 1978. 

  

eo : Capitalism, Socialism and Democracy", Hat 

57 

TIGRE P.B = 'Computadores Brasileiros: Indus ria, 

f . 

e Tecnologia 

e Dependéncia", Campus, 1984. 

| 
aeo Subdesenvolvi- ologi 

"Os paradigmas da Tecn _ 15 n? 3, VARGAS, N. -  aednologay vol. 

: i d 
mento", em Revista Brasileira 

1984, 

estment and International Tra- 
" tional Inv 

Te " ‘quarterly Journal od Economics, 
' de in the Product Cycle 

Vol. 80, 1966.



  
ol. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

og. 

10. 

ll. 

PUBLICACOES DO IEI EM 1986 

TEXTOS PARA DISCUSSAO 

SOUZA, Isabel R.O.GGmez de. Pressupostos ideolégicos 

da estratégia participativa de administracao publi- 

ca, IEI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 85) 

HAGUENAUER, Lia. O comlexo quimico brasileiro. Orcani 

zacao € dindamica interna. IEI/UFRJ, Rio Ge Janeiro , 

1986. (Discussao 86) : 

VIANNA, Maria Lucia Teixeira Werneck. Nacionalismo ver 

sus cuestao nacional: 0 exemplo da politica nuclear 

no Brasil. 1EI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. ( Discus- 

sao 87) 

FIORI,José Luis. A crise do Estado desenvolvimentista 

no Brasil - uma hipotese preliminar. IEI/UFPJ, Rio 

de Janeiro, 1986. (Discussao 88) 

TIGRE, Paulo Bastos. Perspectivas da indistria brasi- 

leira de computadores na 2a. metade da decada de 80. 

TEI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 89) 

ERPER, Fabio Stefano. Padroes de desenvolvimento ¢€ di- 

fusio de tecnologia. IEI/UFRI, Rio de Janeiro,1986. 

(Discussao 90) 

MEDETROS, Carlos Aguiar de. A "“superagao" da _teoria do J 
oe GR eon 

subdesenvolvimento da CEPAL.Os caminhos da critica. 

TE1/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 91) 

ZONINSEIN, Jonas. Conce tion and theoretical ambigui- 

ties of social democracy in the twentieth century: 

filferding's finance capital. JEL/UFRJ, Rio Ge Ja~ 
ae 

neiro, 1986. (Discussao 92) 

BATISTA, Jorge Chami. Brazil's Second National Devel- 

opment Plan and its Growth-Cum-Debt Strategy. leI/ 

UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 93) 

TAVARES, Maria Conceig&o. Problemas de Industrializa- 

cién avanzada en capitalismos tardios y periferi- 

cos. IEI/UFRJ,Rio de Janeiro,1986 (Discussao 94) 

PENA, Maria Valéria Jimho, Anotagces scbre_@ pOOre#a 

feminina na costituigao de wm mercado dé trabalho 

informal do Brasil. JEI/AFRJ, Rio de Janeiro, 1986 

(Discussao 95) 

Ne de 

22 

14 

88 

113 

55'- 

73 

38 

42 

94 

66 

26


