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APRESENTAGAO 

Este artigo ¢ resultado da pesquisa "Demanda Tecnoldgi- 

ca da Industria Quimica Fina: Implicag6es para politica seto- 

rial*, que buscou sistematizar e avaliar o papel desempenhado pe- 

la tecnologia no processo de desenvolvimento da industria quimica 

fina. Seu objetivo principal foi de fornecer, subsidios que pos- 

sibilitem a criagdo, no Brasil, de uma politica industrial e tec- 

nolédgica para o setor. 

Na primeira secdo 6 apresentada a sSituagado geral da 

Quimica Fina no exterior, incluindo as estratégias de implantacgdo 

e expanséo das empresas produtoras de especialidades. A seguir 6 

descrito o panorama da IOF no Brasil, com informagG6es referentes 

processo de implantagdo da industria e a dimensdo atual do 

Mais adiante 6 feita uma avaliagdo da capacitagdo tecno- 
ao 

mercado. 

ldgica desta indistria no Brasil, com a caracteriza¢g&o do estagio 

de desenvolvimento tecnoldgico; Na quarta segdo € discutido o pa- 

pel das instituigées e politicas relacionadas com a I.Q.F., sendo 

feito o mapeamento destas instituigdes. Por fim, na ultima secdo, 

sao feitas recomendagées para politica setorial, onde sdo aponta- 

dos um conjunto integrado dos instrumentos que devam ser mobili- 

zados para Oo desenvolvimento do setor. 

Uma vez que o tratamento das empresas dea 20.E. € feito 

cordo com uma taxonomia proposta pela pesquisa, é necessdrio 
de a 

a apresentagao desta para possibilitar um melhor entendimento do 

texto. Visando superar © carater assistemdatico das andlises refe- 

rentes a esta industria, no relatorio da pesquisa, foi proposto 

uma conceituagao que tenta tratar adequadamente a heterogeneidade 

das bases tecnicas e de mercado da industria quimica fina. Esta 

ee SS 

(*) Esta pesquisa foi encomendada pela FINEP e realizada sob coorde 

nacao de Joao Carlos Ferraz, tendo como coordenador tecnico 
David S. Kupfer e como pesquisadores Adelaide Antunes, Francis- 

co L.C. Teixeira, Maria Tereza C. Cabral e Jorge Nogueira de P. 

Brito. 

(**)Esta taxonomia é objeto de um texto especifico (Kupfer, Davids. 

e Cabral, Maria Tereza. Organizacao Industrial e Perfil da Fir 
ma na Industria Quimica Fina; Texto para Discussao n° 163, TEI/ 

UFRJ) .



conceituagao foi constituida a partir da base de mercado conside- 

rando, entretanto, aspectos técnicos dos diversos setores. Desta 

forma, foi possivel propor uma taxonomia que engloba simultanea- 

mente caracteristicas técnicas e mercadoldégicas desta industria. 

Esta taxonomia divide a industria quimica fina em dois 

grandes grupos: Intermedidrios e Especialidades. Sado considerados 

do grupo dos Intermedidrios aqueles produtos que apresentam fdr- 

mula quimica especifica, invaridvel de produtos para produtos, 

utilizadas como insumo em diferentes aplicagoes. 

Como Especialidades quimicas foram considerados aqueles 

Produtos cujas propriedades quimicas apresentam margem para modi- 

ficagdes que atendam a diferentes exigéncias do mercado consumi- 

dor. 

© segmento de Especialidades foi subdividido em dois 

grupos: os Funcionais e o Sob-Medida. No grupo dos Funcionais, 

que sdo produtos que desempenham uma mesma e unica fungdo em 

qualquer mercado que venham a ser utilizados, o produto precede 

ao mercado, isto 6, séo as propriedades quimicas do produto de- 

senvolvido que determinam as suas possiveis aplicagdes. Por sua 

vez, OS produtos do grupo Sob-Medida s&o aqueles criados e desen- 

volvidos para atender necessidades de um mercado especifico e 

pré-determinado. Neste caso, o mercado precede o desenvolvimento 

do produto, ou seja, sao as necessidades do consumidor que orien- 

tam o desenvolvimento do produto. 

Por fim, visando uma melhor caracterizagaéo pela base de 

mercado, o grupo dos Funcionais foi dividido em @uas categorias: 

Funcionais~Insumo, produtos que, ap6os a formulagdo final, sd4o 

utilizados ainda como bens de produgdo, ¢ Funcionais-Consumo, que 

sao considerados como aqueles que, uma vez formulados, apresentam 

uma estrutura de consumo pulverizada em um grande nimero de pe- 

quenos consumidores, dirigindo-se para o consumo final.   

1 - SITUACAO GERAL DA QUIMICA FINA NO EXTERIOR. 

A indlistria Quimica Fina - parte mais dinadmica do com- 

plexo quimico - esta em permanente evolugéo. Seu cardter dindmi- 

co implica em uma intensa atividade de pesquisa, que reflete, 

tanto uma maior necessidade de especializagd&o, como ai crescente 

obrigagéo de atender a requisitos mais rfigidos nas dreas de pre- 

servagdo ambiental e saide, uma vez que esta industria estd sub- 

metida a uma legislaGao ecrescentemente restritiva, 

Ainda referente a estes aspectos organizacionais da 

produgéo, observa-se na Europa - principalmente Inglaterra, Fran-— 

ga e Itdlia - grupos informais de empresas independentes que man- 

tém consultas mituas para divisdo de tarefas - como por exemplo 

a divisdo de uma sintese de vdrias etapas por mais de uma empresa 

- caracterizando, na pratica, o conceito de "firma de processo". 

Este fendédmeno tem contribuido para reduzir o niimero de 

patentes. Na quimica organica, por exemplo, em um ano, houve uma 

diminuigéo de 60% do nim@ro de patentes na Franga. Fato este que 

leva a uma redugao do aparecimento de novos produtos, implicando 

em que a fatia de mercado dos produtos vendidos sob marcas tendam 

a diminuir. 

macéutico ja se apresenta genérico. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, 20% do mercado far- 

As empresas que praticam quimica fina podem ser carac-— 

terizadas da seguinte forma: 

i} As grandes empresas que dominam produtos, processos 

e drvores genealdgicas até a quarta e quinta geragao; 

ii) Empresas que ja praticaram quimica “tradicional” e 

que se voltaram para a quimica fina através do uso de seu proces- 

so unitdrio basico; 

jii) Empresas especializadas em processos de risco;



iv) Empresas originadas das destilarias de alcatrao, que 

passaram a fabricar sinteticamente os produtos derivados desta 

industria; 

v) Empresas que tradicionalmente atuam ém quimica orga- 

ni 
: 

ca e que, em busea de melhores oportunidades de lucro, hoje en- 

contram-se diversificadas para quimica fina; 

vi) Empresas de grande porte que nao praticavam quimica 

fina ics : ‘ 
+ Mas passaram a praticd-la via aquisigoes de empresas meno- 

res do setor; 

vii) Empresas independentes que compram suas maté- 

rias-primas ea partir daf praticam a linha de derivados. Dentre 

as empresas independentes existem as voltadas para a sintese a 

“fagon", que sio empresas que fazem produtos para terceiros. Ha 

vdrias destas na Itdlia e na Alemanha, sendo que no primeiro pais 

partem de intermedidrios em diregdo aos finais, ja no segundo 

preferem a produgdo de intermedidrios. 

1.1 - Tendéncias Gerais 

A recessdo econémica dos anos 80 gerou uma reversao na 

demanda mundial petroquimica, sendo os paises da OCDE os mais 

atingidos. Na impossibilidade de repassar o aumento dos custos de 

producsdo para os pregos dos produtos, as empresas destes paises 

se orientaram em duas diregdes: por um lado se orientaram no sen- 

tido da redugdo de seus custos de produgao, otimizando os proces~ 

sos, e reduzindo seu consumo de energia. Por outro lado, se es- 

forgaram para reduzir suas capacidades através de associagoes, 

especializagéo e diversificagéo na diregao da quimica fina*. No 

entanto, nos paises em desenvolvimento, a industria petroquimica 

pode melhor superar a recessdo, pois a demanda ndo havia atingido 

o seu ponto de saturagdo. Esse fenémeno contribui para 4 atual 

> 
tendéncia A internacionalizagao da produgdo petroquimica, visto 

  

(*) No Brasil situagdo parcialme 5 Br nte andloga ocorreu no sentido de 

otimizagao dos processos, e redugdo dos consumos de energia. 

tando ainda gam a acontecer associagdes de empresas fal- 
i uma maior diversificagao para imi ina 

parte das empresas petroquimicas. quimica fina Por   

que ¢ cada vez mais significativo o deslocamento das capacidades 

de produgdo para OS paises que contam com as fontes de maté- 

rias-primas ¢ de energia. Enquanto isso os produtores tradicio— 

nais se especializaram cada vez mais em produtos de maior valor 

agregado, particularmente nos campos em que dominam a tecnologia. 

As mudangas brutais ocasionadas pelo aumento dos pregos 

do petrdéleo nos anos 70, continuam a exercer uma influéncia pro- 

funda nas atividades dos paises industriais durante a década de 

80. Os produtores, investindo numa perspectiva de longo prazo, 

se esforgaram para melhorar a competitividade de seus produtos. 

Reduzem seus custos através da utilizagdo de técnicas mais compe~ 

titivas, langam produtos novos e de melhor qualidade, e diversi- 

ficam para a fabricagao de especialidades, incluindo o forneci- 

mento de servigos particularizados. E importante observar que as 

despesas com pesquisa e desenvolvimento mais que dobraram desde o 

inicio dos anos 70, desempenhando um papel crucial na execugao 

dessas estratégias de produgdo a longo prazo. 

as medidas de reestruturagdo tomadas pelos principais 

ores consistiam em reduzir capacidade produtiva, através do 

produt 

o de fabricas com rentabilidade marginal, e modernizacaéo 
fechament 

de algumas outras, através da introdugdo de novas técnicas. 

0 aparecimento de métodos de tratamento a baixa pressdo 

e a baixa temperatura, ¢ de catalizadores mais eficazes, a& base 

de metais raros, 

sos e a utiliza-1l 

Em consequéncia, 

ruturou e se especializou em quimica fina. 

obrigaram os produtores a reavaliar seus recur- 

os para reforgar sua posigdo sobre o plano téc- 

nico. um grande numero de empresas se fundiu, 

se reest 

Uma outra tendéncia, observada nas grandes empresas eu- 

ias, ¢ importar commodities, ao invés de exportd-las, a fim 

ropé 

olverem em derivados das commodities de alto valor agre- 

de se env 

gado. Estes 5 

CHST, da ANIL PAR 

do os casos da ICI (para o etilenoglicol), da HOES- 

IKH of MONSANTO, e da DSM.



A situag&o nos paises em desenvolvimento ¢ diferente 

principalmente devido ao potencial considerdvel de crescimento do 

mercado d2 produtos bdsicos que eles oferecem, uma vez que o con- 

sumo por habitante ainda 6, relativamente, muito baixo. |De qual- 

quer maneira, um grande numero de fatores terdo influéncia sobre 

© crescimento desse setor: o crescimento da renda per -7zapita, a 

presenga de uma infraestrutura cientifica e técnica, os meios de 

financiamento disponiveis e as politicas econémicas e monetdrias 

governamentais. 

Certos paises como o Brasil, México, Argentina e Arabia 

Saudita, que ja sao dotados de capacidade de produgdo de base, 

atualmente estado em processo de completar e diversificar suas in- 

fraestruturas industriais na drea petroquimica. Outros como a 

Colémbia, o Egito, a Indonésia, a Nigéria ainda ndo comegaram a 

colocar em agao seus planos petroquimicos. 

Desta forma, duas tendéncias aparecem: a primeira no 

campo petroquimico, onde os produtos irdo diminuir de prego acom-. 

panhando a internacionalizag&o; a segunda, refere-se 4 adogaéo, de 

forma acelerada, de novas técnicas, sustentadas por um esforgo 

macigo de pesquisa e de desenvolvimento no campo de servigos a 

clientela, 

1.2 - Estratégia das Empresas Produtoras de Especialidade. 

A baixa intensidade relativa de capital e o pequeno va~ 

lor de mercado da maioria dos segmentos individuais, demonstram 

que o sucesso na quimica fina independe do tamanho da planta e de 

recursos de capital. Neste sentido, é& comum a existéncia de pe- 

quenas empresas, com vendas inferiores a US$ 5 milhdes ao ano, 

que apresentam sucesso em termos de rentabilidade. 

A trajetéria mais comum destas empresas € a conquista 

de oportunidades de mercado em um novo produto ("nichos” de mer- 

cado). Para tanto, devem ter habilidade de absorver e atualizar 

as informagdes tecnoldgicas e mercadoldogicas rapidamente, &€ dar 

Mais 6nfase & lucratividade do que a volume de vendas.   

virias empresas independentes, de porte médio, cons2- 

guiram conquistar posigdes de destaque em cerctos setores da qui- 

mica fina. Estas empresas dispoem de tecnologia otimizada, o que 

facilita tal d2sempenho. Como axemplo de paises que contam som 

empresas deste tipo temos o Japio, na produgdo de m-dicloro ben- 

zeno, a india em m-clorzanilina e a Itdlia em m-aminofenol. 

Uma das tdticas mais frequentes na industria quimica 

tem sido a aquisigdo, por grandes firnas, d2@ empresas produtoras 

d2 especialidades. So cada vez mais conmuns os casos de empresas 

que atyaram durante varios anos na produgdo de csconmodities que 

ven se deslocando para a produgdo de especialidades a fim de au- 

mentar seus lucros. 

No caso das empresas européias em particular é possivel 

identificar uma estratégia de compra de empresas quimicas norte 

americanas, com 0 objetivo, a curto prazo, d2 conservag&o de uma 

parcela do mercado mais dinamico. Contudo, a longo prazo, o sb- 

jetivo é¢ controlar todo o mercado, desde a quimica tradicional Aa 

fina, sends uma das metas de sobrevivéncia o estabelecimento des-— 

tas firmas nos intermedidrios sofisticados, ou ainda nos mate- 

riais ditos avangados. 

Un outro tipo de estratégia 6 aquela identificada no 

caso da P.Q. Corp., empresa de médio porte americana,que em sey 

programa de diversificagdo inclui tanto aquisigdes como desenvol- 

vimento interno. A companhia, que em 1970 tinha 16 plantas, hoje 

conta com 51 unidades espalhadas no mund5. A P.Q. Corp. esta 

sempre procu 

ma de aquisigdes, 

dos ganhos das empresas. 

rando "nichos" Unicos e, apesar de nd3o ter um progra- 

esta sempre desejando crescer via diversifica- 

Gio 

Una outra preocupagdo importante da industria quimica 

fina & a questdo tecnoldédgica, pois, segundo especialistas da as- 

sociagado britdnica das industrias de quimica, tecnologia é a pa- 

lavra de orden para se obter acesso a todos os mercados. Neste



sentido, a estratégia adotada pelos produtores de quimica fina e 

largamente influenciada pelo aspecto tecnologico. Observa-se, 

cada ts mais, © aumento nos gastos de P&D, seja para equipar la- 

boratorios e investir em pesquisa, ou apenas para se preparar pa- 

ra acompanhar as inovagGées. 

2 - PANORAMA DA INDUSTRIA QUIMICA FINA NO BRASIL 

A implantagdo do complexo quimico brasileiro correspon- 

de ao padréo de industrializagaéo caracteristico dos paises de in- 

dustrializacdo tardia. Por um lado, a implantagdo de suas indus- 

ie de ponta estava associada a estratégia de expansado interna- 

cional de empresas estrangeiras, que, em busca de novos mercados, 

aqui implantavam suas filiais. Por outro lado, a dindmica inter- 

na de sua economia, possibilitou a criagéo de empresas de extra- 

Gado e refino de petroéleo - industrias da base do complexo - estas 

sob controle aciondrio nacional. 

"Iniciava-se assim o complexo quimico no Brasil sem 

a an absolutamente um complexo, com o segmento final desna- 

cionalizado, relacionando-se cada industria com suas matrizes no 

exterior, através da importagdo dos produtos intermedidrios ou 

mesmo finais, ao lado de uma sdlida empresa estatal no que seria 

a base do complexo, unicamente voltada para a questdo energética" 

(Haguenauer, 1986 pag. 4). 

Esta dependéncia da industria quimica brasileira em re-~ 

lagdo aos produtores internacionais, dificultava o desenvolvimen- 

to de atividades de maior densidade tecnoldgica, como também a 

geracgdo e absorgdo de tecnologia pelo Brasil. Contudo, com a am-— 

pliagéo do mercado interno, ¢ incentivado a expansao domestica 

destas empresas como meio de preservagado do mercado ja conquista- 

do. Esta estratégia se da através do processo de verticalizagdo 

para tras, sendo desenvolvido internamente atividades produti- 

vas ligadas a fabricagaéo de produtos ja vendidos no pais, estabe- 

lecendo i : 2 
, desta maneira, uma indUstria quimica um pouco mais es- 

truturada. 

& a base do complexo quimico, com empresas estatais, que 

melhor se encontra estruturada. A partir da instalagao de refi- 

narias e da fundagdo da Petrobras, ¢@ criada a base para a expan- 

sdo do setor através do processo de verticalizacgdéo para frente. 

Este processo compreende "tanto a implantagdo de petroquimicos 

basicos, como seus desdobramentos incluindo os principais inter- 

medidrios ¢ a criagdo da industria Quimica Fina" (Frenkel e Orte- 

ga, 1987 - pag. 27). 

Estas duas tendéncias - processo de verticalizacgdo para 

tras, das empresas subsididrias que controlam os mercados finais, 

e o processo de verticalizagao para frente das empresas sob con- 

trole nacional caracterizam o movimento de integragdo pelo qual 

atualmente passa 9° complexo quimico brasileiro, sendo a industria 

Quimica Fina, por ser o seu segmento mais dindmico, 0 espaco na- 

tural desta expansdo. 

5. 3y ImplantagGao da Industria Quimica Fina e Dimensao Atual do 

Mercado Brasileiro. 

No comego da década de 80 tiveram inicio no Brasil os 

primeiros investimentos no sentido de consolidar a industria Qui- 

mica Fina no pais. 

o e clorados), CARBONOR (bicarbonato de sddio, dcido sali- 

derivados), UNIRHODIA (metiomina e intermedidrio), NI- 

Projetos como o da NITROCLOR (intermedidrio, 

nitrat 

cilico ¢& 

TRONOR (indi 

caminho para °o 

quimicos basicos, 

goe aditivos para borracha), entre outros, abriram 

processo de integragao da industria de produtos 

ja produzidos no pais, e a industria de ponta 

do setor. 

Nesta epoca, a situagao do pais, em relagao a insumos e 

tecnologia da Industria Quimica Fina era — segundo relatdério do 

cpl - GSIIl, 
representavam 0 equivalente a 50% das importagces da 

1983 - de acentuada dependéncia externa. Suas im- 

portagoes 

industria quimica como um todo.
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Nos quadros abaixo, é€ apresentada e situagaéo da indus- 

tria quanto a produgdo interna por setor (os mais representati- 

vos) e as participagdes da produ¢do e da importagao no consumo, 

no ano de 1982. 

    

  

          

  

  

  

  

    

  

    

QUADRO 2.1 
VALOR DA PRODUCAO: PRINCIPAIS SETORES QUADRO 2,3 . 

1982 DISTRIBUICGAO DA PRODUCAO DE ACORDO COM O CONTROLE ACIONARIO 

DISCRIMINAGAO US$ MIL ~~ PARTICIPACAO | (1983) em 
(8) 

N M E 

FARMACOS 232.629 21,36 iMICA FINA 23 v7 ~ 
DEFENSTVOS 218.052 20,02 a ternediarios 43 37 - 
ADITIVOS 638.507 58,62 ” Pérmacos 22 8 - 

: Defensivos 22 7 1 
TOTAL 7.089. 166 100,00 * aditivos 20 79 

FONTE: CDI; 1983. - p/alimentos, farmacéutica, perfumaria e 

Coendeicos 2 8: 
_ QUADRO 2.2 Ft cos 34 66 - 

____INDUSTRIA QUIMICA FINA _ 7 PP eral 33 62 15, 
PARTICIPACAO DA PRODUCAO E DA IMPORTACAO NO CONSUMO* ~ Oe eeentes de aditivos de dleos lubrifi- 

= 5 me 
DISCRIMINACHO USS 10 PARTICIPACRO- - matérias corer - 100 - 

(8) - produtos aromaticos 

Ni = Nacional 1k 

- VALOR DA PRODUCAO 1.089,2 45,95 M= maltinaciona 

~ VALOR DAS IMPORTAGOES INTERNADAS 1.281,4 54,05 E = Estata 
~ VALOR DO CONSUMO 2.370,6 100,00 = 
— RELACAO IMPORTAGAO, INCLUSIVE PONTE: CDI/GS-III, 1983. 

INTERMEDIARIOS, SOBRE CONSUMO 64,43 
Apesar de esforgos no sentido da implantagdo da_ indus- 

  

* Nao foram consideradas as exportagcoes do setor. . vos : 

Fonte: CDI, 1983. 
tria Quimica Fina, 

controle acionario, 

5 da situagdo desta indistria no pais. 

dados mais recentes referentes a importagdo e 

demonstram nfo ter havido significativas mu- 

Quanto ao controle aciondrio, a industria Quimica Fina | danga 

do comego dos anos 80, é quase que totalmente dominada pelas mul- 

tinacionais. O seu nivel de desnacionalizagdo fica claro no qua- Os quadros em seguida evidenciam estas afirmagées. 

dro a semir, onde é discriminado a distribuigado do valor da produ- 

¢a0 de acordo com o controle aciondrio das empresas produtoras. 
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FIGURA 2.7 

MERCADO BRASILELRO DA QUIMICA FINA 
em milhoes de ddlares 

200 

  

] Produgao 

SS Importagoes 

300 

  

  

FONTE: Baccaro e Nothenberg, 86. 

QUADRO 2.4 

  

  

A_INDUSTRIA DE QUIMICA FINA BRASILEIRA, SEGUNDO A PRODUGAO POR CONTROLE ACIO- 
NARIO (1983) 
  

  

  

  

  

US$=10 

ESTATAL NACIONAL MULTINACIONAL TOTAL 

SEGMENTOS {(US$) % (US$) % (US$) % (USS) % 

FARMACOS - - 43,9 | 17,8 214,1 83,0 258,0 26,9 
DEFENSIVOS | 1,7 | 1,0 41,0 | 24,0 128,3 75,0 171,0 17,0 
ADITIVOS - - 126,4] 26,0 359,6 74,0 486,0 50,7 
EXPLOSIVOS | 5,1 {39,0 2,2] 17,0 5,7 44,0 13,0 1,3 
INTERMEDIA- 
RIOS - - 2,5 8,0 28,5 92,0 31,0 3,2 

TOTAL 6,8 | 0,7 216,0 | 22,5 736,2 76,8 959,0 { 100,0         
  

FONTE: CDI, 1985. 
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Baccaro e Nothenberg (86), a partir de uma definigdo 

mais restrita da IQF, dimensionam o mercado de quimica fina no 

Brasil na ordem de US$ 1,07 bilhdo anuais (valores de 84), do 

qual cerca de US$ 500 milhdes procedentes de importagées. Os 

segmentos mais significativos desta industria s&o: Farmacos 

(25,2% da demanda e 38,6% das importagdes), Pesticidas (28% da 

demanda e 18,1% das importagdes), Corantes e Pigmentos (18,7% da 

demanda e 13,7% das importagées), Fadrmacos Veterindrios (9,3% da 

demanda e 11,4% das importagcées), e diversos (18,7% da demanda e 

18,1% das importagédes). 

Segundo estimativas da RHODIA, o mercado a ser ocupado 

investimentos é da ordem de US$ 500 milhdes anuais, o 

le ao valor atual das importagdes brasileiras em quimi- 

Este mercado estd dividido em dois segmentos, o primei- 

por novos 

que equiva 

ca fina. 

ro de menos de cem produtos - que individualmente tem faturamento 

anual superior a uss 500 mil. O segundo segmento seria compaosto 

por mais de 5.000 produtos, cada um com faturamento médio anual 

de US$ 60.000. 

Investimentos recentes nesta drea - tanto de empresas 

multinacionais, come de empresas sob controle nacional - demons- 

tram o crescente interesse por este mercado. Este € o caso da 

RHODIA, que pretende investir de US$ 30 milhées a USS 40 milhdes, 

de um total de USS 450 milhdes previstos para os pro6ximos quatro 

anos, em um projeto de produgdo de dlcool furfurilico na drea de 

quimica fina. & também o caso da NITROCLOR Produtos Quimicos 

S/A.e instalada no Polo de Camagari - BA, que investiu o equiva- 

lente a US$ 110 milhées, em um projeto que prevé a produgdo de 

quarenta itens dos chamados intermedidrios de sintese. Tem-se 

ainda, o caso da Blanver Farmoquimica Ltda., de Sao Paulo, que 

pretende desenvo 

diversificando, 

fina, setor no qual é fornecedora de Matérias primas para as in- 
f 

diistrias farmacéutica e alimenticias. 

iver uma linha de principios ativos (fdrmacos), 

desta maneira, seu leque de atuagéo em quimica
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3. AVALIACAO DA CAPACITACAQ TECNOLOGICA 

A andlise do nivel geral de capacitagdo tecnoldgica no 

setor assume, dada a sua complexidade tecnoldgica e o estagio 

inicial de seu desenvolvimento no pais, um cardter necessariamen- 

te simplificador. Essa andlise estd fortemente baseada em entre- 

vistas realizadas junto a poucas empresas representativas e espe- 

cialistas do setor, a partir das quais procurou-se extrapolar ca- 

racteristicas qualitativas em termos do processo de capacitacao. 

Essa andlise, de cunho geral e abrangente, nado se pretende, por- 

tanto, capaz de esgotar todas as dimenssées inerentes ao problema 

tratado, ainda mais quando se considera a diversidade dos produ- 

tos envolvidos e o cardter heterogéneo e especifico das experién- 

'cias empresariais. 

Por estar ainda em processo de implantacdao, a industria 

quimica fina se caracteriza basicamente pela diversidade da capa- 

citagdo tecnolégica das empresas atuantes no setor. A atual fase 

tem como caracteristica bdsica um dinamismo ainda incipiente da 

estrutura da industria, marcada pela presenga de empresas com ca~ 

racteristicas bastante heterogéneas nos seus diferentes segmen- 

tos. 

As empresas que se direcionam para o setor normalmente 

nado tém uma experiéncia significativa em realizagao de atividades 

de P&D, O processo de absorgao de tecnologia tende a se dar, 

nesse caso, através da articulagdo dessas empresas com fornecedo- 

res internacionais, se¢jam essas empresas diretamente produtivas 

ou que restrigem sua atuagdo a atividade de desenvolvimento tec- 

noldgico de produtos e/ou processos. 

A absorgdo de tecnologia pode ou nao vir acompanhada 

pela participacgado do fornecedor na estrutura aciondria da empresa 

receptora (joint-ventures) ndo sendo possivel identificar uma 

tendéncia geral para o setor nesse aspecto. Existem porém indi- 

cios de que a medida em que se caminha na diregdo dvs segmentos 

finais da quimica fina, a absorgdo de tecnologia em condigées fa- 

vordveis se vé dificultada. Isso se deve 4 diminuigdo do numero 
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de licenciadores alternativos, o que reduz © poder de barganha da 

empresa compradora, © a existéncia de barreiras tecnoldgicas mais 

complexas que a mera presenga de patentes de produto e/ou proces- 

so. A medida porém que o processo de absorgdo de tecnologia 

avanga, sdo geradas condigées para a acumulagdo de "massa criti- 

ca" nas empresas receptoras, 0 que lhes permite negociar em me- 

lhores condigées com novos fornecedores, a partir do estabeleci- 

mento prévio de parametros técnicos (informagdes laboratoriais, 

equagdo cinética ou modelo matemdtico da reagdo especificando 

rendimentos, etc.), que devem ser perseguidos na negociagado. £ 

necessdrio, portanto, que a empresa gue adquire a tecnologia 

exerga atividades de natureza andloga as de P&D para uma absorcdo 

efetiva. Para isso é fundamental a existéncia de um sistema dgil 

de disseminacdo de informagées sobre o setor assim como o incre- 

mento do nivel de qualificagdo dos recursos humanos disponiveis, 

obtendo-se dessa forma a necessdria “massa critica" para que o 

processo de absorgdo de tecnologia nao se dé de forma passiva. 

Além das questées pertinentes 4 absorgaéo de tecnologia, 

o estagio inicial de maturagéo da quimica fina apresenta, quanto 

a aspectos relacionados ao desenvolvimento tecnoldgico, as se- 

guintes caracteristicas: 

presenga de um tecido interindustrial pouco consclidado em ra- 

zao da inexisténcia de relagées estdaveis de compra € venda en- 

tre as empresas, mesmo entre as de atividades aparentemente 

complementares. Nesse sentido, o fortalecimento tecnoldgico do 

setor ressente-se da fraca articulagdo existente entre empresas 

produtoras de intermedidrios e aquelas atuantes nos segmentos 

finais do mercado. 

- presenga do fator tempo como elemento adicional de pressdo, o 

que leva muitas vezes as empresas a iniciarem a produgdo com 

custos ou qualidade defasada em relagdo ao padrdo internacio- 

nal. Essa earacteristica reforga a importancia dos mecanismos 

de protegdo até que o processo de aprendizado permita a eleva- 

gao dos niveis de eficiéncia do setor.
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- grande diversidade no esforgo tecnoldgico empreendido pelas em- 

presas. Observa-se uma grande segmentagdo das atividades de 

P&D entre as empresas, ndo existindo uma articulagdo entre elas 

€ centros de pesquisa na busca de objetivos comuns. Para isso 

contribui ndo apenas a falta de experiéncia anterior em articu- 

lagées universidade-indtstria, como o prdprio baixo nivel de 

qualificagaéo dos recursos humanos e a inexisténcia de uma in- 

fraestrutura adequada em termos de centros de pesquisa. 

presenga de uma série de pequenas empresas direcionadas para 

segmentos (cu “"nichos") especificos do mercado (normalmente 

Produtos de baixo volume e alto valor agregado), baseadas em 

conhecimentos tecnoldgicos especificos, o que reforga a parti- 

cularizag&o dos esforgos tecnoldgicos e faz com que o dinamismo 

da estrutura industrial seja marcada por grande instabilidade 

frente A evolugado do mercado da industria ¢ da economia como um 

todo, em raz&o da débil capacitag&éo financeira e gerencial des- 

sas empresas. 

inexisténcia de coordenagdo entre as empresas no sentido da de- 

finigao de novas oportunidades. Normalmente essa é feita ba- 

seando-se no consumo de importagées, sem considerar, na devida 

conta, a existéncia de uma produgdo interna de intermedidrios, 

© que reforgaria as relagées interindustriais necessdrias A 

consolidagao do setor, ou ainda, tendéncias de médio ou longo 

Prazo do mercado. 

Na andlise do estdgio da capacitagado tecnoldgica de em- 

presas mais atuantes no setor observa~se uma diferenciagdo mar- 

cante entre dois tipos de empreendimentos, que serdo comentados a 

seguir. 
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A Situagado nas Grandes Unidades de Produgdo: Intermedidrios 

Em primeiro lugar, tem-se a presenga de plantas de 

maior porte, principalmente no segmento de intermediarios, mui- 

tas delas pertencentes a firmas origindrias da quimica de base. 

Essas empresas, dada a sua maior capacitagdo financeira e geren— 

cial, se adequam ao padrado vigente nos mais modernos centros§ in- 

ternacionais da indistria quimica, caracterizado, por um lado, 

ela presenga de Niclecos de Pesquisa centralizados dotados de 
P 

maior sofis . : 
nga de unidades de P&D descentralizadas, localizadas nas dife- 

se 

ticagdo instrumental e técnica e, por outro, pela pre- 

rentes unidades operacionais e, normalmente, voltadas para a oti- 

mizagdo de processos. A possibilidade de montagem de um arranjo 

como este se restringe, no caso brasileiro, a grandes conglomera- 

dos quimicos ("holdings® do tipo NORQUISA, PETROQUIMICA UNIAO, 

ULTRA, IPIRANGA) e capazes de implantarem ao mesmo tempo centros 

tecnoldgicos e nicleos de P&D nas diferentes empresas associadas. 

0 maior porte e a maior capacitagdo tecnoldgica dessas 

empresas, inclusive no sentido da implantagao de estratégias de 

atuagdo bem definidas, faz com que, para elas, a articulagaéo com 

centros de pesquisa externos seja encarada como um processo quase 

ve natural. Como as empresas ja dispdem, elas proprias, de nu- 

cleos centralizados de P&D (como a NORQUISA em Xerém-Rg ea IPI- 

RANGA em Rio Grande-RS), torna-se possivel a identificagado prévia 

5gi ionados através de con- 
dos "problemas" tecnoldgicos a serem equacio 

tatos . 

maior interface com os centros de pesquisa, tanto do ponto 
uma 

com centros externos. & possivel, nesse caso, estabelecer 

a ista da troca de informagdes, como no sentido de se buscar 
e v 

aior complementaridade técnica entre as atividades das duas 

uma m 
tituicdes Observa-se que, normalmente, essas empresas tendem 

insti . . 

entrar em seus préprios centros de pesquisa as operagées em 
a conc 

s - tr ial utilizando-se de mecanismos de 
i loto e seml indus ’ 

escala P 

b-contratagao para as etapas de laboratério e bancada. 
sub-c 

As articulagses mantidas entre essas empresas e centros 

de pesquisa externos (universidade, CENPES, INT, etc.) direcio- 
e
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nham-se também para o desenvolvimento e a otimizagdo de processos. 

Apesar dos resultados obtidos nas pesquisas serem satisfatorias é 

baixo o indice de incorporagao pelas empresas dos resultados ob- 

tidos, em razdo de problemas de "scale-up" na transigdo para es- 

cala-piloto e/ou produgdo industrial, o que reforga a necessidade 

de um acompanhamento mais préximo dos trabalhos desenvolvidos, 

através de intercambio de pessoal técnico entre as institui- 

goes. Observa-se também a utilizagdo da infra-estrutura de Uni- 

versidades/Institutos de Pesquisa pelas empresas no que se refere 

& prestacao de servigos de andlise e testes, que muitas vezes 

exigem a utilizacdo de equipamentos sofisticados. Nesse caso, 0 

principal entrave ¢é a excessiva presenga de tramites burocrati- 

cos. 

A acumulagado de um acervo de informagdes de cunho tec- 

noldgico ¢ um dos principais fatores explicativos da maior capa- 

citagdo dessas empresas, tanto no que se refere & transferéncia 

efetiva de tecnologia, como em atividades de P&D desenvolvidas 

internamente ou através da articulagdo com centros de pesquisa 

externos. 0 estabelecimento prévio de pardmetros técnicos a se- 

rem perseguidos tanto nas negociagées referentes 4 transferéncia 

de tecnologia como nos contatos com outros centros de pesquisa, ¢ 

de grande valia e depende, basicamente, da pré-existéncia de uma 

"Massa critica" que sé pode ser obtida a partir de um posiciona- 

mento explicito de investimento em capacitagao tecnoldgica. Nes- 

se sentido a maior capacitagdo econémico-financeira dessas empre- 

sas lhes permite ndo apenas dotar o empreendimento da infra-es- 

trutura adequada 4s atividades de P&D (instalagédes e equipamen— 

tos) como implementar programas de treinamento de recursos huma- 

nos e recorrer a contratagdo de ma&o-de-obra treinada em empresas 

multinacionais. 

- A Situagéo nas Pequenas Unidades de Produgéo: Especialidades 

A situagdo 6 inteiramente distinta no caso de empresas 

que operam nos segmentos de Especialidades. Dotadas de menor 

porte, essas empresas normalmente nado possuem sequer centros de 
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P&D “strictu-sensu" restringindo suas atividades de cunho tecno- 

ldgico e a uma Divisdo de Pesquisas que, muitas vezes, se confun- 

de com o Controle de Qualidade de Processos e a Assisténcia Téc- 

nica. Essas atividades estao orientadas para melhoria/otimiza- 

gdo de processos, pouco se observando em termos de esforgos para 

o desenvolvimento de novos produtos. Vale salientar a existéncia 

de pequenas empresas baseadas em conhecimentos tecnoldgicos espe- 

cificos, normalmente criadas por profissionais oriundos do meio 

académico, localizadas em "nichos" ou “ilhas de competéncia" que 

possuem uma ldégica particular de comportamento. 

A articulagdo com centros externos de pesquisa, que se 

ria de grande valia frente A incipiéncia das atividades de P&D 

nessas empresas, Sé defronta com uma série de obstdculos. 0o pri- 

meiro deles, que condiciona fortemente o cemportamento das empre- 

sas, € muitas vezes, a propria inexisténcia, por parte do setor 

empresarial envolvido, de uma maior vivéncia em atividades de cu- 

nho tecnoldgico. E comum observar-se, no setor de fdrmacos por 

exemplo, a presenga de novas empresas o setor atraidas por incen- 

tivos da politica governamental (CEME, FINEP, etc.), mas que nado 

sao compostas por profissionais da drea e que, portanto, nado se 

constituem em interlocutores adequados a uma real articulagdo com 

centros de pesquisa. A interagéo entre pequenas empresas e esses 

centros 6 problemdtica, a menos que se consiga compatibilizar ob- 

jetivos de agentes que dispsem de uma “linguagem" essencialmente 

distinta. Nesse sentido, a criagdo de nucleos de intermediacgdo 

(como empresas voltadas especificamente para o desenvolvimento 

tecnolégico) dotados de maior agilidade operacional e voltadas 

para a superagdo daqueles entraves, seria de grande valia para o 

desenvolvimento do setor. Vale ressaltar que as particularidades 

da produgdo de determinados fadarmacos se constituem em um elemento 

de incentivos a esse tipo de articulagdo, na medida em 
adicional 

que se utiliza de equipamentos em geral pouco sofisticados e nao 

se exigem grandes investimentos, resultando em produtos de baixo 

volume e alto valor agregado. O elemento chave para o sucesso do 

empreendimento é, nesse caso, a propria tecnologia , que poderia 

ser obtida através daquele tipo de articulagado.
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A medida em oue o setor se consolida e que se intensi- 

ficam as relacdées inter-industriais em seu interior @ de se espe 

yvar que ocorra uma otimizagao dos processos (com melhoria dos pa- 

rametros técnicos) e uma melhoria da competitividade dos produtos 

em termos de prego e qualidade. A auestao 6, porém, mais complexa 

pois, na medida oue a quimica fina avanca, a tecnologia necessa— 

ria para a geracao de produtos se torna menos disponivel e exige 

maior massa critica para sua absorgao. Nessas condigdes, o forta- 

lecimento empresarial para absorc&o ou desenvolvimento de tecno- 

logias apontaria para duas direcSes principais. A primeira delas 

se associa a montagem de niicleos de P&D como condigao “sine qua- 

WW non" para o sucesso. Em segundo lugar dever-se-ia buscar uma in-. 

tensificagao das articulagdoes tecnolégicas entre o setor empresa- 

rial e centros geradores de conhecimentos envolvidos como setor 

(universidades, institutos de pesquisa, etc.). 
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4. INSTITUICOES PUBLICAS E POLITICAS RELACIONADAS COM A QUIMICA FINA 

Apesar da importancia estratégica atribuida 4 Industria 

Quimica Fina, as iniciativas governamentais visando instituir uma 

politica setorial foram poucas e descontinuas. Reconhecidamente, 

um dos entraves ao estabelecimento de uma politica nessa drea diz 

respeito ao quadro institucional vinculado 4 industria. 

A variedade de instituigdes reguladoras, fomentadoras e 

de intervengdo direta, envolvendo varios ministérios e instadncias 

de poder, torna extremamente dificil a proposi¢ao e execugao de 
agées coerentes, visando o desenvolvimento da industria nacional. 

Além disso, as pressées politicas exercidas por associacdes de 

industrias e grande conglomerados internacionais contribuem para 

a quase que completa paralisagdo das politicas plblicas para o 

setor. 

4.1 Mapeamento das Instituigées 

Consideram-se entidades publicas com vinculacado direta 

aquelas que se ocupam apenas com o setor de quimica fina ou um 

dos seus subsetores. Por outro lado, as entidades com vinculac&o 

indireta $80 aquelas que, além de se ocuparem de quimica fina, 

possuem atribuigées relacionadas com outros setores industriais. 

4.1.1 - Politica Industrial Recente 

Tendo como atribuicdo precipua coordenar toda a area de 

planejamento do governo federal, a Secretaria de Planejamento da 

presidéncia da Republica constitui-se no 6rgdo responsdvel pelo 

estabelecimento de uma politica industrial. Com efeito, a politi- 

ca industrial brasileira tem sido, durante as Ultimas décadas, 

definida a partir de planos globais de desenvolvimento coordena- 

dos pela SEPLAN.
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A primeira mengdéo explicita ao setor é encontrada no II 
PND, que estabelecia mecanismos de incentivos A substituigaéo de 
importagao de insumos bdsicos, incluindo insumos quimico-farma- 

céuticos. 

Porém, somente com o I Plano Nacional de Desenvolvimen- 

to da Nova Reptiblica (1986-1989) 6 que a QF passa a ser conside- 

rada um setor prioritdrio. Essa prioridade coaduna-se com a es- 

tratégia industrial definida nesse plano, que considera"... im- 

portante conceder tratamento prioritdrio a algumas dreas ligadas 
a tecnologia de ponta, ao lado do apoio seletivo a setores de 

Produgdo industrial onde a participagao do capital nacional no 
desenvolvimento tecnoldégico ¢ igualmente importante” (I PND/NR, 

P- 137). Portanto, as tecnologias de ponta, incluindo-se a qui- 

mica fina, sd4o vistas como instrumentos para a "“conformagdo do 

novo padrdo de industrializagdo" do pais, que tem como objetivos: 

aumentar o poder produtivo e competitivo da industria, ampliar a 

capacidade tecnoldgica do pais, atender as necessidades bdsicas 

da populagdo, descentralizar regionalmente a industria. Ainda no 

I PND/NR s&o estabelecidas diretrizes e metas especificas para a 

Quimica Fina: 

", intensificagado da capacitagaéo tecnoldgica interna, 

através do fomento 4s pesquisas cientificas e tecno- 

légicas na area; 

- apoio aos projetos das empresas privadas nacionais; 

+ integragao da produgdo interna, mediante incremento 

da fabricagéo de produtos intermedidrios comuns a 

todos os ramos da quimica fina, com vistas a garan- 

tir economias de escala 4 produgaéo interna; 

- adaptagdo da oferta interna a padrées de consumo 

mais apropriados as necessidades brasileiras, parti- 

cularmente nos segmentos quimico-farmacéutico e de 

defensivos agricolas; 
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. intensificagao, no segmento quimico-farmacéutico, da 

produgdo interna de farmacos essenciais, dando prio- 

ridade para os investimentos da empresa privada na- 

cional e reduzindo o elevado grau de dependéncia de 

fontes externas de suprimento de produtos e tecnolo- 

gia; 

diminuigao da dependéncia externa quase absoluta de 

catalizadorse para processos gquimicos, petroquimicos 

e para refino de petrdéleo." (II PND/NR p. 147). 

Como era de se esperar, a QF também aparece no capitulo 

que trata da politica tecnoldgica. Ela 6 considerada - juntamen- 

te com a informatica, microeletrénica, biotecnologia, aeroespa- 

cial, recursos do mar, novos materiais e engenharia de precisdo - 

como drea ligada a tecnologias mais recentes, que merecem o apoio 

seletivo e o incentivo para que o seu desenvolvimento se dé atra- 

yvés do capital nacional. 

O Plano de Metas (1986-1989), também elaborado pela sE- 

PLAN, reafirma os objetivos da politica industrial destacados pe- 

lo I PND/NR. A principal orientagao da politica industrial € no 

sentido da "“...modernizagdo e renovagaédo do parque instalado, de 

forma a garantir o aumento permanente de produtividade"” (Plano de 

Metas, p- 9). 

volta-se, também, a afirmar a importancia do aumento da 

capacitagdo cientifica e tecnoldédgica nacional, principalmente nas 

dreas de ponta, como instrumento indispensdvel da nova politica 

industrial. 

Além da SEPLAN, o Ministério da Indtistria e Comércio 

possui atribvigées de planejamento do setor industrial. Contudo, 

histéricamente oO MIC exerce, na realidade, um papel de executor 

da politica definida em planos nacionais de desenvolvimento, 

principalmente através do conselho de Desenvolvimento Industrial 

(CDI). Ultimamente, porém, o MIC vem tentando desempenhar um pa- 

pel mais ativo na defini¢ao de politicas setoriais.
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A primeira tentativa na Nova Republica coincidiu com a 

gestao do ministro Roberto Gusmao, que articulou a elaboragdo 4. 

um plano para o setor industrial. Neste plano o setor de quimica 

fina era considerado prioritdrio, a partir, basicamente, das mes- 

mas justificativas do I PND/NR. Coma saida do ministro, a pers- 

pectiva de implementagaéo desse plano se esgotou. 

Apos essa tentativa, o MIC coordenou o detalhamento da 

Politica Industrial do I PND/NR. Foram organizados debates em 

fdoruns com representantes das dreas plblicas e privadas onde pro- 

postas eram discutidas e aprovadas. Os objetivos para o setor de 

gquimica fina, consubstanciados no documento "Politica Industrial 
@ suas Diretrizes Setoriais", foram entdo estabelecidos: 

a) incrementar a produgdo interna de produtos da quimi- 

ca fina, dando prioridade 4s empresas de efetivo 

controle nacional; 

b) apoiar, preferencialmente, a producdo interna de 

produtos da quimica fina para atendimento as neces- 

sidades bdsicas da populagao brasileira; 

c) reduzir o elevado grau de dependéncia de fontes ex- 

ternas no suprimento de produtos e tecnologias; 

d) adaptar a oferta interna de produtos da quimica fina 

as politicas de saude, agricola e industrial brasi- 

leiras; 

e) integrar a produgdo interna, mediante incremento da 

fabricagao de produtos intermediarios comuns a todos 

os ramos da quimica fina. 

Este documento apresenta também uma série de propostas 

de politica, que inclui desde uma efetiva coordenagdo das varias 

entidades governamentais envolvidas como setor, até incentivos a 
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serem concedidos a projetos aprovados pelo CDI. Contudo, ndo se 

tem noticia de que essas propostas tenham sido implementadas atra- 

vés de mecanismos legais. 

Em resumo, a politica econédmica e industrial explicita 

do atual governo reconhece a importancia do desenvolvimento da QF 

em nosso pais, conferindo-lhe a mais alta prioridade. Entretanto, 

alem das declaragoes de objerivos e estratégias, pouco se tem fei- 

to no sentido de criar mecanismos e instrumentos de acgado que visem 

estimular o desenvolvimento industrial e tecnoldogico nessa drea, 

inclusive com a definigdo de incentivos a investimentos. 
i 

4.1.2 - Entidades de Regulamentagao 

. Direta 

A autorizagdo para o funcionamento de empresas’ farma- 

céuticas, concessdo de registro para a produgdo, elaboragdo de 

normas referentes a vigiladncia sanitdria e verificagado de quali- 

dade dos produtos oferecidos no mercado sao - pena atri- 

pbuigoes da Divisdo Nacional de Vigilancia Banatara de Medicamen- 

tos - DIMED - 6rgaéo subordinado a Secretaria Nacional de Vigilan- 

cia Sanitaria (SNVS), do Ministério da Saude. 

As atribuicdes da DIMED estdo definidas na Lei 6.360 de 

23.09.76, que cria o Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. 

Essa lei regulamenta as condig6es necessdrias para a extragdo, 

produgéo & comercializacdo de medicamentos, drogas, insumos far- 

macéuticos e de produtos de higiene: cosméticos, perfumes, sa- 

neantes, etc. 

O INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

da Saude - situado junto 4 Fundagao Oswaldo Cruz, em Manguinhos - 

é o 6rgdo encarregado de apoiar as atividades desenvolvidas pela 

Secretaria Nacional de Vigildncia Sanitaria. A fiscalizagdéo dos 

produtos nos Estados ¢ feita através das Secretarias de Saude, 

gue recebem do INCQS apoio relativo a orientagédes técnicas e aos
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materiais - padr6ées de referéncia, tais como: bactérias, virus, 

farmacos bdsicos, etc. 

A Secretaria Nacional de Vigilancia Sanitdria 6 a prin- 

cipal entidade reguladora na drea de QF, apesar de suas atribui- 

¢6es nao envolverem todos os subsetores. Esse sistema pode, por- 

tanto, ser utilizado como um importante elemento na politica de 

desenvolvimento industrial e tecnoldgico. No entanto, as agoes 

da SNVS deveriam ser coordenadas com outras entidades que também 

atuam na drea. Como exemplo, vale mencionar que as atribuigGdes 

do Sistema de Vigilancia Sanitaria coincidem, em varios aspectes, 

com as do SINMETRO, constituindo, dessa forma, um sistema de me- 

trologia, normalizagado e qualidade paralelo ao oprdprio Sistema 

Nacional, que envolve todos os setores industriais. 

- Indireta 

A agao reguladora indireta do Estado sobre o setor de 

quimica fina é desempenhada por varias entidades espalhadas pelo 

Ministério da Industria e Comércio e Ministério da Fazenda. Entre 

as entidades subordinadas ao MIC destaca-se o INPI, pelo seu im- 

portante papel na regulamentagaéo da transferéncia de tecnologia e 

Ppropriedade industrial. 

O INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) é 

a entidade responsdvel pela aplicagdo do Cddigo de 

Industrial (Lei 5.772/71). Para tanto, 

Propriedade 

o INPI tem o poder de 

averbar "os atos ou contratos que impliquem em transferéncia de 

tecnologia" (Lei 5.772, art. 126). O Ato Normativo ne 15 de 11 de 

setembro de 1975, buscou "“estabelecer conceitos bdsicos e expedir 

normas, para fins de averbagado de contratos de transferéncia de 

tecnologia" (Ato Normativo,n2 15, item 19, 

go de Propriedade Industrial). 

regulamentando o Codi- 

Tendo em vista que vdarios trabalhos ja se ocuparam em 

analisar a atuagdo do INPI e os efeitos da legislagdo em vigor, 

torna-se desnecessdrio repeti-los. 

setor de QF 

Contudo, no que se refere ao 

é importante mencionar que desde 1969 o Brasil nado 
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reconhece patentes de processos de obtengdo de Rema ey além dos 

respectivos produtos. Da mesma forma, o pais nado ae paten- 

weed produtos técnicos utilizados em Beranes ves BAEAG OURS Es- 

sas medidas, embora incompletas, tém-se pe em importante 

estimulo ao desenvolvimento tecnoldgico e industrial do setor. 

Ainda no ambito do MIC, o CONMETRO - Conselho Nacional 

de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial Grist Grges Tie= 

gal responsavel pela formulagao, cuaEdenas? ° sbrevnaD aa po- 

litica nacional de metrologia, normalizagao e Genki ficagaa de 

qualidade industrial. © CONMETRO é um é6rgao puaegeaca oi repre- 

sentacgao de varios ministérios e entidades da soctedads civil. o 

seu orgao executivo é o INMETRO — Instituto Nacional de Metrolo- 

gia, Normalizagao e Qualidade industrial - que Bem (poe competén- 

cia por em pratica a politica nacional de metrologia lege cien- 

tifica e industrial, da normalizagdo técnica e da CRaCnHegas de 

conformidade de produtos industriais, de acordo com as diretrizes 

tragadas pelo CONMETRO. 

E importante ressaltar o papel que, potencialmente, po- 

de exercer o CONMETRO/INMETRO na politica da OF, Beno: eRLasGee 

responsaéveis pela elaboragado de normas cecniioas @ Fussell zagas 

das mesmas. Isso porque as normas nacionais especificas os BHar 

dutos a serem utilizados no pais, podendo dessa forma se consti- 

tuirem em importantes barreiras técnicas A entrada de produtos de 

outros paises, ou mesmo de novo fabricantes. 

Neste sentido, em 1984 foi criado no CONMETRO o Comité 

de Coordenagdo de Normalizagao do Setor de Produtos Farmacéuticos 

(CNFarm), através da Resolugao 05/84 do CONMETRO. A composigdao 

deste comité procura reunir quase todas as entidades envolvidas 

direta ou indiretamente com o setor: Secretaria Nacional de Vigi- 

la4ncia Sanitdria do Ministério da Saude, Instituto Nacinal de 

Controle de Qualidade em Saude da FIOCRUZ, CEME (responsdvel pela 

presidéncia do CNFarm), Secretaria Nacional de Defesa Agropecua- 

ria do Ministério da Agricultura, CDI, STI, INMETRO (Secretaria o 

CNFarm), SEPLAN, CACEX, Associagdéo Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT e Confederagdo Nacional da Industria.
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O CNFarm selecionou 30 produtos prioritdrios para ela- 

boragéo de Normas Brasileiras, tomando-se por base.,os seguintes 

fatores: 

fabricagado no pais por pelo menos uma empresa de ca- 

pital nacional; 

« maxima de 30 produtos, dos quais pelo menos 70% in- 

cluidos na RENAME (Relagdo Nacional de Medicamentos 

Essenciais); 

- acima de 70% dos produtos devem ter representativida- 

de econémica. 

Junto com esses critérios foi aprovado um Programa de 

Trabalho que tem como objetivo final a aprovagaéo de Normas Brasi- 

leiras CompulsGrias pelo CONMETRO. Até dezembro de 1986 haviam 

sido realizadas 13 reunides do CNFarm, sendo que a maioria das 
normas ja se encontrava na fase final de elaboragdo no comité. 

Porem, ndo se tem noticia de que nenhuma delas tenha sido imple- 
mentada, uma vez que, desde entao, o CONMETRO nado se reune. 

A CACEX, o CIP e o CPA, entidades vinculadas ao Minis- 
tério da Fazenda, também possuem atribuigdes reguladoras que afe- 
tam o setor de OF. 

A CACEX, como orgao responsdvel pela execugdo da_ pol{- 
tica de comércio exterior, controla e regula o fFluxo de importa- 
¢Ses dos produtos de QF. A importAncia da CACEX dentro de uma 

politica para o setor pode ser vista de duas maneiras. A primei- 

ra diz respeito ao controle efetivo sobre a quantidade e o valor 

das importagGes. Tendo em vista a alta dependéncia de importa- 

gSes no setor, a CACEX pode, ao sabor das crises cambiais, vir a 
influenciar o seu nivel de atividade. Deve-se considerar, tam- 

bém, que as denuncias de superfaturamento de importagées, por 
' 

parte das empresas, pode ter nas informacGdes armazenadas na CACEX 

um importante elemento de verificagao. Por outro lado, ai caAcEX 

pode regular a entrada de produtos estrangeiros, baseando-se em 

normas nacionais ou, no caso de uma politica de reserva de merca- 

do, impedir a entrada de similares. 

O CIP - Conselho Interministerial de Pregos, influi di- 

retamente através do controle de pregos exercido de forma direta, 

mediante acordo setorial. A partir de 1978, o CIP adotou' siste- 

matica diferenciada para as empresas produtoras de fdrmacos ver- 

ticalizadas, possibilitando a obtengado de melhores indices de 

rentabilidade e redugdo do prazo de retorno do capital investido. 

Todavia, as relagdes entre o CIP e o setor farmacéutico torna- 

ram-se criticas durante a vigéncia do Plano Cruzado. mais recen- 

temente, quando do anuncio do Plano Bresser, o setor  sentiu-se 

novamente prejudicado, exercendo forte pressao para obter revisdo 

de pregos. 

O Conselho de Politica Aduaneira - CPA, @ incumbido de 

proteger a industria estabelecida no Brasil da concorréncia in- 

ternacional, impedindo a prdtica de estratagemas de mercado, 

acionando seus mecanismos especificos que sdo, basicamente, a fi- 

xagaéo de aliquotas ad valorem, pregos de referéncia e contingen- 

ciamento. 

4.1.3 - Entidades de Fomento Industrial 

Direta 

A Central de Medicamentos - CEME é€ a principal insti- 

tuigdoO governamental de incentivo industrial do setor de quimica 

fina, apesar da sua atuacgao ser restrita & area de farmacos. A 

CEME - criada pelo Decreto n® 68.806, de 25.06.71, posteriormente 

alterado pelo Decreto 69.451, de 01.11.71 - tem por objetivo ba- 
sico promover a assisténcia farmacéutica as classes de baixo po- 

der aquisitivo. Segundo o documento legal que a institui, a CEME 
tem por competéncia: 

supervisionar a aquisigdo e o Suprimento de medica- 
mentos para todos os érgdos federais;
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- coordenar os seus programas e projetos com os progra- 
mas e atividades dos érgaos publicos e privados; 

- incentivar as atividades de pesquisa; e 

+ promover a integragdo das atividades de producgdo, 
pesquisa e controle de qualidade com vistas 4 obten- 
¢ao de unidade de acdo em seus Propdsitos. 

A CEME tem como principal fonte de recursos o orgamento 
da Unido, mas a legislagd&o prevé também doagoes, subven¢gées, au- 
xilios, transferéncias, contribuigdes, legados ou quaisquer ou- 
tras transferéncias e contribuigdes e importancias 
do Sistema da Previdéncia. 

de Medicamentos (FUNCEME), 
destinados & CEME. 

transferidas 
Em 1973 foi criado o Fundo da Central 

destinado a centralizar os recursos 

O Decreto 69.451 também atribui A CEME competéncia para 
influir no sistema produtor, distribuidor e de pesquisa de 
dios. 

remé- 

Logo no seu inicio, a CEME voltou-se para o fortaleci- 
mento e ampliagado das atividades da Rede de Laboratoérios ofi- 
ciais, que inclui laboratérios controlados por G6rgaos da adminis- 
tragao federal e aqueles ligados aos governos estaduais. Porém, 
ja no seu primeiro Plano Diretor de Medicamentos (Decreto ne 
72.552 de 30.07.75) a CEME definia "medidas de apoio a industria 
quimico- farmacéutica genuinamente brasileira". Basicamente, a 
CEME se encarregaria de adquirir matéria-primas quimico-farmacéu- 
ticos necessdrias 4 elaboragdo de produtos da RENAME (Relacgdo Na- 
cional de Medicamentos Essenciais), prioritariamente, junto a em- 
presas nacionais. 

A RENAME - teoricamente elaborada e Oficializada em 
fungéo dos problemas sanitdrios de maior incidéncia e dos grupos 
populacionais mais vulnerdveis - constitui, portanto, o principal 
instrumento orientador da politica de compras do governo para o   

3i 

setor farmacéutico. A CEME compra e distribui os produtos da RE- 

NAME para a rede hospitalar publica. No entanto, de acordo com a 

propria CEME, a RENAME ainda nado é adotada em todo universo das 

instituicées governamentais da drea de saide" retirando desse im- 

portante instrumento seus efeitos de racionalizagdéo, simplifica- 

gd0 e@ economicidade da assisténcia farmacéutica e debilitando, 

também, o seu papel orientador e concentrador de prioridades no 

esforgo de nacionalizagao da produgdo interna de medicamentos e 

matérias-primas farmacéuticas" (CEME, Medicamentos Essenciais: os 

caminhos da autonomia, 1978). Além disso, a CEME considera que 

apenas 48% da nossa populagdo tem acesso aos medicamentos, sendo 

que o mercado governamental representava em 1986, 35% do mercado 

total de remédios. Desse mercado, apenas 43% 6 atendido pela CE-~ 

ME através de RENAME. Esses dados revelam, segundo a CEME, que o 

mercado nacional ainda n&o estd totalmente ocupado, existindo am- 

plos espagos que devem ser preenchidos pela empresa nacional. 

Para que isso aconteca ela propGée, basicamente. 

"i) universalizagdo da assisténcia farmacéutica 4 popu- 

lagdo assistida pela rede governamental de saude; 

ii) adequagdo do perfil da oferta interna de medicamen- 

tos ao aumento da participagdo da empresa nacional; 

iii) ampliagdo da produgdo de matérias-primas, de forma 

a assegurar o abastecimento regular da industria 

farmacéutica na fabricagao dos medicamentos essen- 

ciais, garantindo, paralelamente, a autonomia tec- 

nolégica e industrial do segmento nacional do. se- 

tor." 

Vale a pena mencionar que, desde a sua criag&éo, a CEME 

vem sofrendo pressées, tanto da industria privada nacional como 

das empresas farmacéuticas multinacionais, no sentido de limitar 

o seu campo de atuagdo. Aparentemente, a industria privada teme 
o crescimento dos laboratorios oficiais através do poder de com- 

pras da CEME. Essa é a principal razdo apontada para.a mudanga 
da orientagdo inicial do Grg4o (vide EVANS, 1979),
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Apesar das suas limitagées, ditadas pela propria inde- 

finigaéo quanto a uma politica para o setor, a CEME tem cumpr ido 

um papel importante como elemento catalizador de vdrias agdes do 

governo. Além disso, a "CEME adquiriu excelente know-how sobre 

produgdo de medicamentos e matérias-primas, tanto no que diz res- 

peito ao processo de fabricagdo, como em relagdo 4s diferengas 

regionais do complexo industrial: (mdquinas, processo produtivo, 

administragdo da produgdo, etc.); sobre a realidade dos medica- 

mentos no pais; matérias-primas a serem produzidas para diminuir 

as importagdes; potencial natural do pais; conhecimento do merca- 

do internacional e do mercado interno com suas necessidades, 

prioridades, limitagées e potenciais. Tornou-se, enfim, uma cen- 

tral de informagdes, uma intermedidria vital para quem quer que 

necessite de informagdes sobre medicamentos" (MARQUESINI e do 

CARMO, 1980). 

. Indireta 

O BNDES ha algum tempo empresta apoio financeiro as em- 

presas do setor quimico-farmacéutico, oferecendo-lhes programas 

espec{ficos de financiamento. No momento, a quimica fina enqua- 

dra-se entre as linhas de financiamento preferenciais do Banco, 

estando incluida no Programa dé Apoio A Industria e Setores de 

Ponta. 0 BNDES, entretanto, ndo definiu uma linha de agdo espe- 

effica para a OF, preferindo responder 4s demandas emanadas 40 

setor. 

Quanto ao CDI, sua atuagdo tem se limitado A aprovagao 

de projetos no 4mbito do Grupo Setorial III, que abrange os seto- 

res do complexc quimico. A partir de outubro de 1984 os projetos 

para a produgao de matérias-primas, aditivos e insumos utilizados 

na fabricagdo de produtos sujeitos 4 vigiladncia sanitdria (medi- 

camentos, aditivos para alimentos, cosméticos, inseticidas, etc.) 

passaram a ser, obrigatoriamente, aprovados pelo CDI, conforme 

instituido pela Portaria Interministerial MIC/MS n@ 4, be acordo 

com o CDI, essa medida estimulou as empresas nacionais a investi- 

rem no setor, como indica o aumento do nitimero de projetos apre- 

sentados, para receberem tratamento prioritdrio.   
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Tem-se noticia que desde 1982 o CDI vem tentando uma 

politica especifica para o setor. Para isso, foi criada a Divi- 

sao de Quimica Fina no A4mbito do GS-III. Porém, essas tentativas 

ainda nado foram transformadas em medidas governamentais efetivas. 

4.1.4 - Entidades de Fomento Tecnoldgico 

. Direta 

Originalmente, a CEME seria a principal instituigao go- 

vernamental de incentivo 4 pesquisa na drea de QF. Essa fungdo 

esta prevista desde o Plano. Diretor de Medicamento (Decreto ne 

75.552, de 30.07.73), que define as seguintes medidas de apoio ao 

desenvolvimento da pesquisa: 

a) dinamizagado do sistema oficial de pesquisa, através 

de investimentos em modernizagéo de equipamentos e 

capacitagao de mao-de-obra técnico-cientifica neces- 

sdrios ao desenvolvimento tecnolédgico do pais e 4 

produtividade do sistema; 

b) £inanciamento do aperfeigoamento de processos de ob- 

tengao de substancias de uso farmacolédgico, visando 

& dinamizagéo do conhecimento tecnoldgico e a sua 

aplicaga&o; 

¢) financiamento de pesquisas para obtengdo de novas 

subst4ncias de uso terapéutico, profildtico ou diag- 

ndéstico que contemplem na sua realizagdo: 

- o desenvolvimento da toxidez, teratogénese e efi- 

cacia medicamentosa; 

- O desenvolvimento de técnicas de estudo do 

lismo de produtos farmacéuticos; 

metabo- 

,
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~ a andlise da viabilidade técnica e econdmica de 

processamento de drogas em fase piloto; 

- 0 desenvolvimento de tecnologia de fabricagao em 
escala industrial; 

d) realizagdo de estudos para implantagdo da sistemdti- 
ca que obriga a aplicacgdo de percentual, calculado 

sobre o faturamento das grandes empresas farmacéuti- 

cas, na realizagdo de pesquisa quimica e farmacols- 
gica no Pais. 

Com base nessas definicdes, a CEME vem financiando a 

obtengao de fdrmacos em diversas 
Para tanto, 3% do seu orgamento é& destina- 

do 4 P&D. Das experiéncias da CEME no financiamento 
Sas, a CODETEC parece ser a mais exitosa. 

realizag&éo de pesquisas para 

instituigdes do pais. 

4 pesqui- 

A CODETEC - Companhia de Desenvolvimento Tecnoldgico - 
€ uma empresa criada em 1976, junto & Universidade de Campinas, 
com o objetivo de realizar pesquisas, desenvolver e adaptar 
nologia e prestar servi¢gos tecnoldgicos. 

tec- 

Seus principais acio- 
nistas sdo a CESP - Cia. Energética de Sdo Paulo; FTI - Fundagdo 
de Tecnologia Industrial, COTRIJUI - Cooperativa Triticola Serra- 
na Ltda.; ENGESA - Engenheiros Especializado S/A; 

ticipagdes; além de 38 acionistas menores. 
M. DEDINI. Par- 

Desde a sua fundagdo a CODETEC vem desenvolvendo estu- 
dos e pesquisas em vdrias dreas do conhecimento,tendo sempre em 

vista a aproximagdo entre os “geradores de conhecimento" (a uni- 

versidade) eos "geradores de produtos" (a industria). As dreas 

de estudo da CODETEC incluem: criogenia, energia solar e gaseifi- 

cagéo de madeira, aditivo para etanol, aménia eletrolitica, car- 

vao, bioconverséo, fibras sticas, produ¢do de matérias-primas 

farmacéuticas e outras (SALLES FILHO et al, 1985).     
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A partir de janeiro de 1984, a CEME, juntamente com a 

STI, resolveram concentrar na CODETEC os seus principais recursos 

para pesquisa e desenvolvimento na drea de fdrmacos. A proposta, 

contida no "Programa de Apoio Tecnoldgico em Quimica Fina e Far- 

macos", envolvia a implantagdo de uma “unidade piloto" para a ge- 

ragdo de tecnologia quimico-farmacéutica. 

Essa unidade piloto tem como principal caracteristica a 

sua flexibilidade operacional (multipropdésito), que permite a sua 

utilizagdo em processos e operagdo unitdrias diferentes, a partir 

de modificagdées na conexdo dos equipamentos e/ou arranjo fisico 

da instalagéo. Junto com a unidade piloto implantou-se toda uma 

infra-estrutura de laboratérios, perfazendo um total inicial de 

cerca de US$ 650.000 em investimentos (60% da CME, 18% da STI e 

22% da CODETEC). A infra-estrutura inicial jd foi ampliada, con- 

sumindo recursos adicionais da ordem de US$ 200.000. 

Os recursos de custeio s4o0 provenientes dos projetos 

desenvolvidos pela CODETEC. Para tanto, torna-se necessdrio a 

existéncia de uma empresa nacional interessada nos resultados da 

pesquisa. Nesse caso, ela poderd recorrer & propria CEME/STI pa- 

ra obter financiamento. 0 ressarcimento do financiamento é ga- 

rantido através do estabelecimento de um percentual sob o fatura- 

mento das vendas dos produtos repassados as empresas pela CODE- 

TEC, 

Quando a pesquisa é financiada pela CEME/STI, priorida- 

de é¢ conferida aos produtos da RENAME. A CODETEC 64 responsdvel 

desde os estudos mercadoldgicos e/ou de viabilidade, até o proje- 

to bdsico de engenharia, passando pelo desenvolvimento de proces- 

sos em escala de laborat6rio e planta piloto. Ao Fim de 1986 a 

-CODETEC declarou haver desenvolvido os processos de obtengéo de 

20 produtos, sendo que outros 20 estavam em diferentes estdgios 

de desenvolvimento. 

. Indireta
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Dentre os érgdos de incentivo indireto 4 pesquisa o 

mais envolvido como setor de quimica fina é a STI/MIC. Através 

do "Programa de Apoio Tecnoldégico em Quimica Fina e Fdrmacos" a 

STI vem apoiando, desde 1978, o desenvolvimento de varios estudos 

e projetos na drea. Dentro desse programa, o sub-programa de 

Apoio Tecnoldégice ao Desenvolvimento de Matérias-Primas Farmacéu- 

ticas € o mais destacado. 

As agdes da STI na drea vinham sendo desenvolvidas em 

conjunto com a CEME e a Secretaria de Ciéncia e Tecnologia do Mi- 

nistério da _  Satide. A STI, como administradora do FUNAT, era 4 

principal fonte de financiamento a pesquisas, concentrando-se na 

drea de fdrmacos de origem sintética e fermentativa (excegdo de 

produtes biolégicos). Os produtos bioldgicos (vacinas, soroS,s 

etc.) e derivados de sangue ficavam a cargo da Secretaria de 

Ciéncia e Tecnologia do MS e os fdrmacos de origem animal e vege- 

tal a cargo da CEME. No entanto, essa divisdo de trabalho nao é 

mais obedecida porque, por um lado, a STI nado controla mais o or-7 

Gamento da FUNAT (transferido para o MCT) e, por outro, a CEME 

teve seus recursos ampliados com aportes do FINSOCIAL. A expe- 

ri€éncia CODETEC é um exemplo de que essa divis&o, na prdtica, ndo 

esta em vigor. 

A FINEP, como principal banco de financiamento a  P&D,- 

vem atendendo 4 demanda individual de empresas do setor de OF. 

A quimica vem sendo apoiada pelo CNPq desde a sua. fun- 

gdo. De acordo com dados recentemente publicados (CAGNIN e PANIA- 

GO, 1987), ao longo dos anos 80, o CNPq vem alocando A Quimica de 

6 a 7% dos recursos do programa de Auxilio 4 Pesquisa, 5% das 

bolsas/ano destinadas ao Programa de Bolsas no Pais e 4,4% das 

bolsas/ano dirigidas ao Programa de Bolsas no Exterior. 

No entanto, essa participagdo da drea nos recursos do 

CNPq tem se mostrado insuficiente, quando se compara com outras 

areas do conhecimento. De acordo com CAGNIN e PANIAGO (1987), 

enquanto que, em geral, para cada 9,2 bolsistas/ano no pais o   
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CNPq manda 1 bolsista para o exterior, no caso da Quimica essa 

relagdo cai para 12,2 bolsistas no pais para 1 no exterior. além 

disso, a participagéo da area de Quimica nos Programas de Bolsas 

no pais e no exterior tem decrescido em termos percentuais, em 

relagdo As outras dreas das Ciéncias Exatas e da Natureza. En- 

quanto que no periodo 52-59 a Quimica participava com 34,6% das 

bolsas no pais e 26,5% no exterior, de 80 a 85 essa participagao 

decresceu para 25,7% e 16,1%, respectivamente. As consequéncias 

desse processo sdo bem resumidos por CAGNIN e PANIAGO, (1987): 

" (9 resultado l1dgico acumulado nestes 35 anos de fomento é o 

baixo contingente de pesquisadores quimicos titulados no pais e 

no exterior, disponiveis para a condugao do progresso cientifico 

e tecnoldgico da drea o que, em termos relativos, comparativamen- 

te a um pais como os EUA, tem uma dimensao altamente inapropria- 

da, em proporcdo as demais dreas da CEN (Ciéncias Exatas e da Na- 

tureza)". 

E importante observar que essa situagaéo persiste, ape- 

sar da 6nfase dada no III PBDCT (1980-85) ao incentivo a capaci- 

tagdo tecnoldgica na drea de insumos farmacéuticos. Vale mencio- 

nar também a existéncia do PRONAQ (Programa Nacional de Quimica) 

coordenado pelo mesmo CNPq. 

4.1.5 - Intervengdéo Direta na Produgao 

O aparelho estatal também participa diretamente na pro- 

dugdo de medicamentos e fdrmacos, através da Rede de Laboratorios 

Oficiais. O Quadro 6.1 apresenta a relagado desses laboratGrios e 

suas respectivas produgdes. A CEME atua no sentido de coordenar 

e agilizar a produgdo e distribuigaéo dos medicamentos dos labora- 

térios oficiais, através das coordenadorias de Produgao (CODER- 

PRO) E Distribuigado (CODIST). 

E,evidente que a produgdo de medicamentos e fdrmacos 

pela Rede de Laboratdrios Oficiais é bastante limitada, tanto no 

que tange a variedade, quanto a complexidade tecnoldgica dos pro-
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5. RECOMENDACOES PARA POLITICA SETORIAL 

‘ ‘ : ; a s~ Inserida no movimento mais geral de reorientagao da e 
: : sa: . fas : ; ivas trutura industrial brasileira na diregdo de industrias intensiva 

em tecnologia, : vos : iza © desenvolvimento da quimica fina se caracterizar 

ainda, pela grande heterogeneidade das experiéncias empresarials: 

° que reforca, conjuntamente com a complexidade de sua base tec” 
nica, a dificuldade em se construir modelos rigidos de compor ta~ 
mento para empresas do setor. 

. e- 
A grande questdo referente ao setor diz respeito a 

: " tee Sessidade de montar uma estrutura industrial relativamente int 
r a oni an 

Srada no menor prazo pogsivel (identificado como objetivo est 
i ev. : : i ia tegico da politica industrial) e ao mesmo tempo dotar a industr? 

de competitividade em termos do prego e da qualidade 40s produ- 
tos oferecidos. 

soa, : tal Para que esses objetivos sejam alcangados é fundamen 
que nessa fase inicial de im 

. . bi- 
: plementac&o da industria sejam ™° 

lizados . e- 
tnstrumentos de politica industrial no sentido de prot 

ger a inddstria " 
icos nascente" e incentivar os esforgos tecnolog 

° vra~ set : . . °F conduzidos por empresas e/ou centros de pesquisa: . -se wnige 
* Resse caso, da -implementacdo de uma politica de admin? 

traca : -. x7 G49 do hiato tecnoldgico, entendido como alvo movel, que pe 
mita . a- ri ae seja levado a termo o processo de aprendizagem necess 

oa i : ~ ‘ i . efetiva capacitagdo setorial em uma perspectiva dinamica 

. ;fica7 O desenvolvimento da quimica fina pressupde modi f te 
SSes importantes na atual form E de 5¢ 

a de organizagdo do setor. 
esperar que nesta 3 5 de . : : ; fo) fase, ainda Pioneira, ocorra um moviment 
entrada * . imi 

de capitais no setor, origindrios ndo so do setor quim 
Co/petrogquimi es 
cons ‘ae mas de outras dreas, em particular, dos setor uMidores de +nter Produtos de imi : < seguin de guimica fina. Jd na fase 9g Consolidacdo da 
Selecdo das empresas d 
gerencial, 

. ’ . 2 nto de 
industria, deverd ter lugar um movime 
Otadas de melhor capacitacao tecnoldgic? 

.. jzado Pentro desta ldgica o atual momento, caracteti? 
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pela desconcentragdo e descoordenagao de esforgos tenderia a_ ser 

acompanhado por um movimento de concentragdo progressiva, Nessas 

novas condigdées, a agilidade operacional e a flexibilidade tecno- 

ldgica continuariam a ser elementos determinantes do sucesso em- 

presarial. 

Se na primeira fase a tendéncia seria de produzir-se o 

maior numero possivel de proedutos a partir de tecnologias exter- 

nas, nessa fase posterior ocorreria o aproveitamento da experién- 

cia adquirida, principalmente a partir das atividades de PaD de- 

senvolvidas internamente, no sentido de se estabelecer estraté- 

gias tecnoldgicas mais definidas, sejam elas baseadas em proces-— 

sos especificos (muito presente no caso de Intermedidrios) ou em 

tecnologias flexiveis que permitem a geragdo de uma gama diversi- 

ficada de produtos (no caso das Especialidades). 

Tanto em um caso como no outro vale salientar que a de- 

finigdéo de uma estratégia tecnolégica pelas empresas n&o pode ser 

feita a priori, mas sim depende de acumulagdo de experiéncia nas 

atividades de produgdo e da intensificagao progressiva dos esfor- 

cos em P&D. Da mesma forma, a experiéncia acumulada poderia levar 

a adogdo de prdticas gerenciais mais modernas, ajudando a dimi- 

nuir a atual defasagem entre a intensidade dos esforgos tecnol6- 

gicos e a falta de estrutura organizacional de empresas operantes 

no setor. 

As questGes acima enunciadas conformam uma agenda para 

a formulag&o de politica setorial. Foram detalhadas uma série de 

recomendagées para oS quatro segmentos da industria, organizadas 

de acordo com trés tipos de instrumentos de intervencgdo, quais 

sejam: instrumentos de regulamentagdo, instrumentos de fomento 

industrial e instrumentos de fomento tecnoldgico. 

A heterogeneidade e complexidade da_ industria quimica 

fina implica, em semelhante complexidade no processo de formulacgdo 
de politica setorial. Deste modo, as recomendagdes feitas sao 
abrangentes e a intengdo é justamente de apresentar, de forma or- 
ganizada, um quadro dos principais instrumentos de intervengao
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necessdrios para a montagem de uma politica setorial consequente, 

integrada e diferenciada de acordo com as necessidades especifi- 
cas dos quatro segmentos que compsem a IOQF. , 

Portanto, o que se buscou nestas recomendagées nao foi 

@ proposi¢éo de politicas formais, mas sim apontar um conjunto 

integrado dos instrumentos que devem ser mobilizados para_o de- 

Senvolvimento do setor, compativeis com os requerimentos e as es~ 

pecificidades econémicas e tecnoldgicas dos segmentos que o com~ 

podem, 

Para cada um des trés instrumentos de intervengdo dis~ 
poniveis-instrumentos de regulamentacgdo, instrumentos de fomento 

industrial e instrumentes de fomento tecnoldégico-, tentou-se hie- 

rarquizar de modo qualitativo, a importa4ncia destes para os V4- 

r+0S Segmentos da industria, quadro 5.1. Em seguida, discutiu-ser 
a 

para cada um destes, a forma pela qual esta intervengdo deve ser 
conduzida. 

Por exemplo, no caso de Instrumentos de Regu lamentagao 

relacionados & Propriedade Industrial, e, mais especificamente 4 Privilegiabilidade de patentes, valem os seguintes comentdrios- Esta drea se relaciona diretamente Aas condicées de acesso a tecm 
nologia por parte dos fabricantes nacionais e expressa uma das fontes Principais de dependéncia teenoldgica do exterior, e ° ob- 
Jetivo da intervengdo do Estado neste campo é€, em parte, de Liber ralizar a Propriedade da tecnologia. 

; No que se refere a patentes o objetivo é reduzir o fOr7 
te cardter Proprietdrio de tecnologia no setor de quimica finar 
ampliando as condigdes de acesso e€ 0 espaco de atuagdo das empre™ 

Sas nacionais, aumentando assim a atratividade do setor para pos” y : 
Siveis j i os - 

. tnvestidores, participantes da indUstria ou entrantes P? 
tenciais, 

° ndo reconhecimento de patentes de produtos e proces” SOS - prdtica exerciaa pelo pais - & importante para todos 9% 
segmentos, Podendo apenas ser de menor significado relativo par@ 
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© grupo Sob Medida jd que para este, devido a sua especificidade, 

a protegdo patentdria é naturalmente menos eficaz. Em uma visdo 

dindmica, e na medida da configuragado de oportunidades de expan- 

sao internacional para a industria brasileira, tais mecanismos, 

principalmente patentes de processo, devem ser revistos. E neces- 

sdrio enfatizar que tal mudanca de postura pressupée o atingimen- 

to de um minimo de capacitagdo tecnolégica na industria brasilei- 

ra, por ora nado vislumbrdvel a médio prazo. 

Um outro exemplo é€ o instrumento de Fomento Tecnoldgi- 

co: Financiamento. Apesar de sempre apontado, pelos empresdrios 

ou especialistas, como um grande entrave 4 expansdo da industria, 

a necessidade de recursos financeiros para o desenvolvimento tec- 

noldégico, em condigdes favorecidas, 6 muitas vezes, mais um mito 

do que realidade. 

No estdgio atual do desenvolvimento da IQF, salvo algu- 

mas excegoes no grupo de Funcionais, os programas de desenvolvi- 

mento tecnoldgico praticadas sdo relativamente de pequeno fdlego 

entendido como nivel de profundidade em diregao a pesquisa apli- 

cada do programa. Isto porque, em sua maioria, estes programas 

s&o montados exclusivamente para a compra ou reprodugao de tecno- 

logias externas. 

O problema central de uma agéncia de financiamento tec- 

noldgico é, em um quadro de escassez de recursos, conseguir iden- 

tificar pardmetros indicativos para suas aplicag6es. Enfatiza-se 

aqui dois destes como os mais decisivos: a relagdo investimento 

em tecnologia/investimento total e o risco de sucesso do programa 

de desenvolvimento tecnoldgico. 

Assim, no grupo de Intermediarios, onde empresas e em 

preendimentos caracterizam-se vor anresentar maior porte, entende 

-se gue os custos de programas de aquisicao/desenvolvimento tecno 
légico podem ser distribuidos no montante total do investimento fi~ 
xo, do qual representam apenas uma pequena parcela. Sendo assim, 
nao @ fundamental que sejam mobilizados recursos especiais. Além 
disto, o risco inerente ao processo de obtencao da tecnologia é 
normalmente baixo, permitindo, se for o caso, a utilizacao de 14 e li-



44 

nhas de fina 
sald eee convencionais, inclusive privadas.Neste se- 

f rc 

. 

Shen ft : e financiamento subsidiado, somente justificar-se- 

ado 
Pe ek Ne: para o desenvolvimento de inovacoes tecnoldgicas 

e 
he g 5 produto ou processo, que representem um salto quali- 

ermos do atendiment 
o de requisitos d = 

sumo ecul 
s de produgao ou con 

, Pp jarmente brasileiros vis-a-vis a of 

corrente. 

oferta internacional 

No c 

regra, a rel “a dos Funcionais a situagdo @ distinta. Via — 4® 

' elagao investimen 

Watt Ree HATGe eal to em tecnologia e investimento totalten 

pois, ao esforgo de desenvolvimento de processoS: 

Sande ‘ 
oma-se ainda um conjunto de atividades relativas ao produto. D° 

ponto de vista do desenvolvimento de processos, muito comumente 

/ comer 
faz-se necessario cumprir o ciclo laboratério/bancada/piloto 

cial na integra. Do ponto de vista do desenvolvimento de produto, 

o esforgo de desenvolvimento tende a apresentar intersecgoes com 

Ambas as caracteristicas im 
dreas j4 vinculadas a pesquisa basica. 

au de ris- 
plicam em ampliagao dos custos e sensivel aumento do gr 

Deriva-se entdo ave @ neste grupo 
co das atividades tecnologicas. 

reduzida, 
onde a capacidade de autofinanciamento mostra-se mais 

tornando necessario apoio financeiro de fontes aue tenham capaci- 

dade de oferecer recursos em condi¢goes favorecidas 

O exame do quadro 5.1 aponta que o grupo Sob Medida se- 

que demanda a mobilizagao de um menor numero de instru 

Aprioristicamente entao, este seria ° 

de de implementagao,deveria con 

No arian tordnde 

ria aquele 

mentos para a sua promogao. 

ido a maior facilida 

s dos formuladores de politica. 

nar tal assertiva. Em primeiro lugar, de 

a IQF, o Sob Medida @ certamente aque 

o Brasil é mais incipiente. Em 

r a este grupo o papel de 

grupo que, dev 

centrar as atengoe 

aspectos levam a questio 

todos os grupos que compoem 

ase industrial existente n 
le cuja b 

é pouco razoavel atribui 
segundo lugar, 

earro-chefe da consolidagao da IF no Brasil, uma vez que sau 

papel de encadernamento 
{nterindustrial 

@ baixo. 

0 grupo dos Intermediarios,
 por sua vez, apesar de re- 

quisitar um extenso numero de instrumentos relativamente 
pouco 

de 
enfrenta outros tipos 

a baixa atratli- 

s de capi- 

alguns ja existentes, 

s obstaculos relacionados 

géncia de grandes volume 

complexos e até 

problemas. Com efeito, oO 

vidade dos empreendimentos; exi 
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ST naa eee ‘ 
; inexist@éncia de mercados e baixa capacidade de ampli a 

de oa 8 . 
ee Esey 

stes Ultimos via encadeamentos para frente restringem as possi- 

bilidades de expansdo deste segmento. 

. Por fim, os Funcionais e particularmente os Funcio 

nais-Consumo, justamente os que oferecem maior atratividad 

SPFSsentell barreiras A entrada econémicas e tecnoldgicas de di = 

hls SURSTAES Us Este 6€ o segmento que se mostra mais depende _ 

politicas e os instrumentos essenciais sao de implement a ve 

tremamente complexa. Por outro lado, é nestes grupos aise ke - o- 

caliza o motor de crescimento e expansdo da industria 

. Nas quest6es antes enunciadas reside o impasse qu 

tringe as possibilidades de desenvolvimento da IQF no so “ae 

setores - Intermedidrios e Sob Medida - ao alcance da Ee = a 

empresardal e politica existente no pais nao sobrevivem ee 

cia dos setores funcionais; para os quais a vida ndo se ee 

promover uma linha de agdéo eficaz 

A res a i olugdo desse impasse aponta para o direcionamento 

do i itui comportamento das instituigées publicas no sentido de: 

atuagdo por programas que objetivem desenvolver simul taneamente 

Cc g I ' os blocos integrados de Intermediarios e Funcionais associad 

por fortes relagGes de compra e venda. 

- articulaga ilizaca j i ¢ao para a utilizagao conjunta dos varios instrumentos 

de intervengao relevante para cada segmento da IQF. 

| Ambos formatos de atuagao tornam recomendavel a criagao 

de ai instancia de coordenacgdo - eventualmente na propria Secre- 

taria de Quimica Fina do Ministério da Ciéncia e Tecnologia - 

se encarregue da definigado dos blocos de produtos privile safer, 

que BESneys o desenho do aparato institucional consti i 

negocie e acémpanhe a sua implementagdo junto as Eni tayieen Ses 

publicas e o setor privado. 

A 1 = 3 i palavra-chave é& "“ARTICULACAO" entre insti 
nstituicgdes
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publicas, .empresas e centros de pesquisa, para a montagem de uma 
estrutura industrial relativamente integrada no menor prazo pos- 
Sivel - identificado como objetivo estratégico de palitica seto- 

©, ao mesmo tempo, dotar a industria de competitividade em 
termos de preco e qualidade dos produtos oferecidos. 

rial - 

Isto porque 
nesta industria os mecanismos de promogdo industrial usuais - in- 
centivos fiscais, disponibilidade de crédito em termos 
dos, etc. 

favoreci- 
— quando implementados isoladamente, nfo séo suficien- 

tes para a sua implantacado. 

No ambito da articulacdo entre 
Para que tal 

cindivel a 

instituigdes publicas, objetivo estratégico seja atendido, torna-se impres~ 
s agdo conjunta das instituicdes responsdveis por cada instrumento de intervengaéo necessdrio Isto implica em uma__mu- 
danga_de__postura oe eae radical por parte dos formuladores de politca 
que somente ocorrera se, em Primeira instancia, forem aceitos 0S 
postulados acima referidos: agdo por programas para o desenvolvi- 
mento de blocos de produtos através da utilizacdo articulada e coordenada dos instrumentos de intervencdo disponiveis no pais. 
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QUADRO 5,1 

INSTRUMENTOS DE POLITICA DE MAIOR IMPORTANCIA POR SEGMENTO DA IQF 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

GRUPOS . FUNCIONAL | FUNCIONAL SOB 
INTERMEDIARIO | CONSUMO INSUMO MEDIDA 

INSTRUMENTOS 

Requlamentagao x x 

Homologagao 

Restrigao a Patente x x x 

Restri¢gao a Marcas Xx 

Controle de Contratos x Xx x xX 

Tarifas Aduaneiras x 

Restri¢gdo ao Capital 
Estrangeiro x x x 

Famento Industrial X 

Credito 

Incentivo Fiscal Xx 

Participagao Aciondria x x x 

Compras de Governo Xx x X 

Fomento Tecnoldgico . 
Recursos Humanos x x xX 

Infraestrutura de P&D x x x 

Servigos de Apoio Téc- 
nico . x 

Informagao Tecnoldgica x x x 

Financiamento X x %   
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