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INTRODUgAO 

O objetivo deste estudo foi o de estimar o 

valor das aplica96es flnanceiras das empresas 

estatais para desenvolvimento tecnologico. 

Tendo em vista que esta 6 a primeira tentati- 

va de avaliar esta componente no esfor90 

global de desenvolvimento cientifico e tec- 

noldgico do Pais, os resultados apresentados 

adiante sao preliminares e sujeitos a revisao. 

Como ponto de partida, considerou-se o 

conjunto das 200 maiores empresas do Pais, 

segundo seu patrimonio hquido de 1979 

conforme rela9ao publicada pela re vista Vi- 

sa©. Esta rela9ao nao inclui empresas flnan- 

ceiras; por^m, inclui empresas de administra- 

9ao e "holding", de desenvolvimento, de pla- 

nejamento e pesquisa. Adicionou-se a esta re- 

la9ao as empresas que constavam da lista das 

50 maiores em faturamento em 1979, com- 

pilada pela revista Exame. Atravds desta lista 

adicional foi possfvel diversificar o conjunto 

de empresas estudadas com empresas novas, 

com patrimonio hquido menor, mas situadas 

em tecnologias mais modemas e din arnicas. 
Obteve-se assim uma lista de 97 empresas, 

relacionadas no anexo, que em seu conjunto 

totalizavam um patrimonio liquid© superior 

a Cr$ 2,1 trilhoes, um faturamento de CrS 

831 bilhoes e o emprego de cerca de 650 mil 

pessoas. Para se ter ideia da magnitude destes 

valores pode-se citar que o Produto Intemo 

Bruto brasileiro foi de CrS 5,6 trilhoes em 

1979 e o total de empregados na industria de 

transforma9ao foi de mais de 6 milhoes. 

A escolha deste conjunto particular de 

empresas para im'cio de analise se deve as 

seguintes razoes: (1) as empresas maiores sao 

as mais capazes, tanto financeira, quanto ge- 

rencialmente, de assumirem e conduzirem a 

aquisi9ao, absor9ao, gera9ao e difusao de no- 

vas tecnologias; (2) as empresas maiores sao 

as responsaveis pela maior parcela dos dis- 

pendios em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) do set or produtivo; (3) as empresas 

maiores sao as que mais fortemente influem 

nas didoes do crescimento da economia do 

Pais. 
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As 97 empresas estatais consideradas nes- 

te estudo constituem uma amostra represen- 

tativa do universo analisado. Nota-se que a 

maioria foi criada no penodo 1965/75 e ten- 

do em vista as limita^oes impostas a cria9ao 

de novas empresas estatais e a transferencia 

de algumas para o segmento privado, espera- 

se a estabiliza9ao ou mesmo uma diminui9ao 

do numero total destas empresas na ddcada 

de 1980. 

Os dados relatives ao esfor90 de implanta- 

9ao e opera9ao de laboratories ou programas 

de P8tD foram obtidos em relatorios anuais 

das empresas consideradas, e dados disponi- 

veis nos arquivos da Coordena9ao de Or9a- 

mento e Estatistica do CNPq, complementa- 

dos por visitas aos nucleos de pesquisa cujos 

or9amentos de P8iD eram mais ponderaveis. 

Em todos os casos procurou-se identiflcar o 

volume total de recursos aplicados em P&D e 

atividades correlatas; isto 6, atem das despe- 

sas de custeio, os investimentos e gastos indi- 

retos incorridos pela opera9ao de grupos ou 

nucleos de pesquisa. Estes dispendios in- 

cluem nao somente gastos no pais como no 

exterior. Finalmente toda atividade de pes- 

quisa requer inumeras atividades comple- 

mentares, como por exemplo: defesa da pro- 

priedade intelectual, transferencia de resulta- 

dos do laboratdrio para a produ9ao, bibliote- 

cas, levantamentos geologicos e hidrologicos, 

pesquisas de mercado, entre outras. Estes 

dispendios nao sao usualmente incluidos nos 

or9amentos de P&D, por^m os autores acre- 

ditam serem estes gastos legitimamente apro- 

priaveis como C&T no caso brasileiro. 

ORGANIZAgAO DA ANAUSE 

As 97 empresas estatais consideradas for- 

mam um conjunto demasiadamente hetero- 

geneo para analise. Por isso, o presente estu- 

do tentou organizar estas empresas em gru- 

pos, conforme os seguintes criterios. 

A primeira abordagem se fez em rela9ao 

as empresas individualmente. Para cada uma 

computou-se o valor dos dispendios totais 

efetuados na aquisi9ao, absor9ao e gera9ao 

de tecnologia em 1979 e 1980. Isto inclui 

gastos com centros ou laboratorios cativos 

de P&D (gastos intra-murps), contrata9ao de 

servi90s de institui96es de pesquisa, empresas 

de consultoria (gastos extra-muros), paga- 

mentos por projetos de assistencia tecnica e 

pagamento de regalias pelo uso de patentes. 

Uma segunda abordagem foi feita a partir 

do agrupamento das empresas em ramos de 

atividades economicas que, na maioria das 

vezes, equivale a uma classifica9ao por tipo 

de tecnologia empregada. As 97 empresas fi- 

caram distribuidas em 14 ramos economicos: 

Gera9ao e Distribui9ao de Energia Eletrica 

(23 empresas); Telecomunica9oes (14); Qui- 

mica, Papel, Petroquimica, Gds e Petroleo 

(14); Sidemrgia (8); Sen^os de Administra- 

9ao, Participa9ao e Desenvolvimento (8); 

Transporte Man'timo, Servi9os Portuarios e 

de Armazenamento (8); Minerals Metalicos 

(5); Transporte Ferrovidrio (4); Servos de 

Agua, Esgoto e Saneamento (4); Agropecua- 

ria (2); Mecanica (2); Informatica (2); Mate- 

rial Aeroviario (1) e Diversos (2). 

Finalmente, uma terceira abordagem clas- 

sifica as empresas do ponto de vista dos te- 

mas prioritarios do III Piano Bdsico de De- 

senvolvimento Cientifico e Tecnoldgico, ou 

seja, energia, agropecuaria e desenvolvimento 

social. 

Nao 6 demais enfatizar a dificuldade que 

ha em apropriar-se valores exatos para cada 

uma destas aplica9oes, visto que a contabili- 

dade das empresas nao esta organizada de 

forma a explicitar estes valores. Por isso, os 

resultados apresentados mais adiante devem 

ser tornados meramente como indicativos da 

ordem de grandeza alcan9ada p^lo esfor90 de 

atualiza9ao e desenvolvimento tecnoldgico 

na grande empresa estatal brasileira. 

UMA VISAO DE CONJUNTO 

Os principais programas de P&D surgem 

naturalmente na empresa estatal a partir de: 

(1) laboratorios de controle de qualidade, 

que gradativamente se ampliam, prestando 

servi90s tecnicos variados a prdpria empresa 

e tambem a fornecedores de insumos e clien- 

tes; (2) numero crescente de profissionais 

com educa9ao a mvel de p6s-gradua9ao, que 

conhecem a fun9ao de um laboratorio de 
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P&D e demandam a sua cria9ao; (3) crescen- 

te necessidade de atualiza9ao t^crdca da em- 

presa, exigida, por exemplo, pelo processo 

de negocia9ao e aquisi9ao de tecnologia do 

exterior. Um outro ponto de origein de cen- 

tres de pesquisas nas empresas estatais decor- 

re de considera9oes estrategicas e de seguran- 

9a nacional. 

Apesar destas diferentes motiva9oes, ob- 

serva-se que a maioria dos laboratories de 

P&D nas empresas estudadas foi criada no 

penodo de 1973 a 1977. Isto coincide com 

o crescente reconhecimento, no seio do Go- 

verno, da importancia de C&T no desenvolvi- 

mento econdmico, que se manifesta tambdm 

na reda9ao do / Piano Bdsico de Desenvolvi- 

mento Cienttfico e Tecnoldgico (1973174), 

na concep9ao de um Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 

(SNDCT), na reestrutura9ao do CNPq para 

funcionar como orgao coordenador deste 

Sistema e na amplia9ao do or9amento fede- 

ral para o programa Ciencia e Tecnologia. A 

cria9ao dos laboratdrios, e principalmente os 

investimentos requeridos (edifica9oes e apa- 

relhagem), foram possiveis gra9as ao intense 

crescimento economico veriflcado nos anos 

imediatamente anteriores, ou seja, o penodo 

de 1968/76. 

O esfor90 de capacita9ao tecnologica na 

empresa estatal, de certa forma, foi favoreci- 

do pela crise na balan9a de pagamentos, 

acentuada apos 1973. Obstaculos cada vez 

mais freqiientes foram interpostos a livre 

aquisi9ao de produtos, equipamentos e tec- 

nologia do exterior. O Ato Normative n9 15 

do INPI e apenas um exemplo de barreira 

criada para atenuar as importa9oes brasilei- 

ras, especificamente relacionada com a conta 

de tecnologia. Por outro lado, a cria9ao dos 

NAI — Nucleos de Articula9ao na Industria 

— objetivava interligar a demanda das gran- 

des empresas estatais com potenciais forne- 

cedores dom^sticos de produtos e senses 

que, ate entao, eram importados. Natural- 

mente, isto nao 6 possivel sem um trabalho 

de assistencia tecnica, de melhoria e de adap- 

ta9ao de processes, produtos e equipamen- 

tos, que exigem P&D. 0 efeito destas medi- 

das sobre as compras de tecnologia do Pafs 

estabilizou-as ao mvel aproximado de US$ 

600 milhoes/ano de 1979 a 1981 a pre90s 

nominais de 1978. 

Diversas empresas estatais brasileiras, nas 

industrias como a de petroleo, minera9ao e 

gera9ao de energia eletrica, ja ultrapassaram 

as fronteiras do Pais e passaram a atuar efeti- 

vamente como empresas transnacionais. Esta 

evolu9ao e natural dentro de um modelo em- 

presarial de maximiza9ao do crescimento e e 

refor9ada por fatores conjunturais, como por 

exemplo, as crescentes necessidades de em- 

prestimos extemos para equilibrar a balan9a 

de pagamentos do Pars. Esta inser9ao das 

grandes empresas brasileiras no mercado in- 

ternacional (financeiro e de comercio) e a 

caracteristica que mais diferencia as empre- 

sas brasileiras de suas congeneres em outros 

paises latino-americanos. 

A medida que a grande empresa estatal se 

insere no comercio internacional ela e obri- 

gada a tornar-se competitiva, inclusive em 

term os tecnologicos. Empresas como a 

CVRD, Petrobras e as aciarias nao podem 

mais depender apenas da aquisi9ao de tecno- 

logia do exterior. 

Cada vez mais as empresas estatais reco- 

nhecem que a simples aquisi9ao de tecnolo- 

gia, por mais favoravel que seja, nao e sufi- 

ciente para re solver problemas tanto de pro- 

du9ao quanto de uso dos produtos fabrica- 

dos pelos seus clientes. Qualidades variaveis 

de mat^rias-primas, padroes proprios de ope- 

ra9ao e crescente competi9ao em qualidade e 

pre9o estao for9ando um redirecionamento 

dos objetivos das pesquisas nas empresas; de 

projetos que visam aumentos de produtivida- 

de e redu9ao de custos para projetos que de- 

senvolvem novos produtos e novas tecnicas. 

Os efeitos imediatos desta dinamica ja se 

podem notar por uma ligeira amplia9ao das 

vendas de tecnologias brasileiras no exterior 

- passando de US$222 milhoes em 1978 

para US$250 milhoes em 1981, portanto um 

crescimento real de 13% no penodo - na 

forma de presta9ao de servi9os de engenha- 

ria, consultoria ("know-how"), assistencia 

tecnica e ate mesmo exporta9ao de tecnolo- 

gia implicita em bens de produ9ao. Outro 

efeito deste processo e a crescente vincula- 
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9ao das empresas produtoras com empresas 

nacionais de engenharia, fabricantes de equi- 

pamentos e laboratories de pesquisa (estatais 

e universitarios), agentes fundamentals do 

processo de desenvolvimento tecnologico. 

Uma comparaf^ao dos ramos economicos 

estudados com seus congeneres na industria 

americana (indue os setores estatal e priva- 

do) destaca o esfor90 de capacita9ao tecno- 

logica, principalmente em telecomunica9oes, 

siderurgia e quimica, onde se nota que a par- 

ticipa9ao media dos gastos em C&T no fatu- 

ramento das empresas do ramo apresenta 

indices similares nos dois parses (a mddia 

brasileira e de 1,4% e a americana de 2%). 

Evidentemente, isto nao significa que as em- 

presas examinadas nestes tres ramos tenham 

a mesma eficacia na aplica9ao destes recur- 

sos, devido principalmente a diferen9as de 

escala, de experiencia na gerencia de projetos 

de P&D e de estruturas de apoio ao desenvol- 

vimento de pesquisas tanto intemas como 

externas a empresa. 

Agrupando-se as 97 empresas por priori- 

dades do III PBDCT obtem-se a seguinte dis- 

tribui9ao de gastos: energia com Cr$ 6,8 bi- 

lboes; agropecuaria Cr$ 4,1 bilboes; Desen- 

volvimento Social CrS 0,4 bilboes e Outros 

Setores com Cr$ 2,6 bilboes. Veriflca-se que 

os gastos de pesquisa em fontes tradicionais 

e alternativas de energia tern priori da des su- 

perior a de agropecuaria. 

RESUMO DAS CONCLUSOES 

- 0 esfor90 mais intense de capacita9ao tec- 

nologica em empresas estatais e fendmeno 

re cente) surgindo com maior intensidade de- 

pois de 1973. 

- Apesar da curta historia e da pouca tradi- 

9ao em execu9ao de atividade de P8tD, o 

conjunto das empresas estatais ja se constitui 

em um dos segmentos mais ponderdveis do 

sistema de entidades executoras de pesquisa 

no Pars. Os gastos totals em 1979 atingbam 

Cr$ 14 bilboes e representaram 1/3 de todos 

os gastos do Pafs em Ciencia e Tecnologia 

(32%). Isso equivale a 0,21% doProduto In- 

terne Bruto do Brasil (esse valor indue aqui- 

si9ao de tecnologia e servi9os tecnologicos 

no exterior alem dos gastos internos em P&D 

inclusive pesquisas geologicas e outras ativi- 

dades correlatas). 

— Nao so as empresas estatais representam 

atualmente uma das maiores fontes de recur- 

sos para P&D, como tambem constituem o 

segmento mais dindmico do setor de Ciencia 

e Tecnologia. 

— 0 processo de capacita9ao tecnologica da 

empresa estatal, estando ainda na sua infan- 

cia, e observado como uma alta concentra- 

gdo dos gastos de C&T em um reduzido mi- 

mero de empresas, sendo as 10 maiores (em 

termos de dispendios totals de C&T), respon- 

saveis por 90% dos gastos globais deste seg- 

mento. 

— O segmento das empresas estatais devera, 

cada vez mais, constitub-se no grande de- 

mandante de sen^os cientiflcos e tecnologi- 

cos no Brasil, tanto como empregador de pes- 
quisadores, quanto comousuario dos sen^os 

de micleos de pesquisas universitarios e de 

centros de pesquisa govemamentais e priva- 

dos. 

— Dois ramos economicos merecem aten9ao 

especial por apresentarem insuficiencias ou 

vulnerabilidades quanto ao desenvolvimento 

tecnologico: Transporte Ferroviario e Trans- 

porte Mantimo. Ambos sao estrat^gicos ao 

desenvolvimento social e economico do Pafs, 

pordm seus dispendios sao respectivamente 

0,3 e 0,4% do faturamento das empresas que 

os compoem. 

— Ha ainda tres ramos nos quais, apesar de 

haver um certo volume de dispendios em 

C&T, ha uma acentuada insuflciencia de in- 

vestimentos em atividades internas (ou do- 

me sticas) em P&D, em rela9ao a transferen- 

cia de tecnologia de tercebos. Os ramos sao: 

Siderurgia, Quimica e Gera9ao e Distribui9ao 

de Energia Eletrica. 
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ANEXO 

RELAgAO DAS 97 EMPRESAS ANAUSADAS 

RFFSA — Rede Ferroviaria Federal S/A 

ELETROBRAS — Centrals Eletricas Brasileiras 

PETROBRAS — Petrdleo Brasileiro 

CESP — Cia. Energytica de Sao Paulo 

TELEBRAS — Telecomunica9oes Brasileiras 

TELESP — Telecomunica9oes de Sao Paulo 

LiGTH — ligth Servi9os de Eletricidade 

VALE — Cia. Vale do Rio Doce 

FURNAS — Furnas Centrals Eletricas 

METRO-SP — Cia. Metropolitana de Sao Paulo 

TELERJ — Telecomunica9oes do Rio de Janeiro 

SABESP — Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 

PORTOBRAS — Empresa de Portos do Brasil 

SIDERBRAAS — Siderurgica Brasileira 

CSN — Cia. Siderurgica Nacional 

CEMIG — Centrals Eletricas de Minas Gerais 

FEPASA — Ferrovia Paulista 

DERSA — Desenvolvimento Rodoviario 

EMBRATEL — Empresa Brasileira de Telecomunica9oes 

METRO-RJ — Cia. Metropolitana do Rio de Janeiro 

COSIPA — Cia. Siderurgica Paulista 

ELETROSUL — Centrals Eletricas Sul Brasil 

CEE — Cia. Estadual de Energia Eletrica 

CHESF — Cia. Hidroeletrica Sao Francisco 

COPEL — Cia. Paranaense de Energia Eletrica 

EMTU — Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

USIMINAS — Usinas Siderurgicas Minas Gerais 

FIBASE — Insumos Basicos 

PETROFERTIL — Petrobras Fertilizantes 

PETROQUISA — Petrobras Qufmica 

ACESITA — Cia. de A90S Especiais de Itabira 

PETROBRAS Distribuidora 

EBCT — Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 

A^OMINAS — A90 Minas Gerais 

EBTU — Empresa Brasileira de Transportes Urbanos 

CEDAE — Cia. Estadual de Aguas e Esgotos 

ELETRONORTE — Centrals Eletricas Norte do Brasil 

COPENE — Petroquimica do Nordeste 

NUCLEBRAS — Empresas Nucleares Brasileiras 

CPFL — Cia. Paulista de For9a e Luz 

CELG — Centrals Eletricas de Goias 

TELEPAR — Telecomunica96es do Parana 

BRASPETRO — Petrobras Internacional 

EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias 

IBRASA — Investimentos Brasileiros 

TELEMIG - Telecomunica9oes de Minas Gerais 

CRT — Cia. Riograndense de Telecomunica9oes 
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COELBA — Cia. de Eletricidade da Bahia 

EMBRAMEC — Mecanica Brasileira 

CDRJ — Cia. Docas do Rio de Janeiro 

DOCENAVE - Cia. Vale do Rio Doce Navega^ao 

TELEBRASILIA - Telecomunica9oes de Brasilia 

CELESC — Centrais Eldtricas de Santa Catarina 

AM. — Amazonia Minera^ao 

CIBRAZEM — Cia. Brasileira de Armazenamento 

CEMAT — Centrais El^tricas Matogrossenses 

C.M. — Carafba Metais 

LLOYDBRAS — Cia. de Navega^ao Lloyd Brasileiro 

ITAIPU — Itaipu Binacional 

CERJ — Cia. Eletricidade do Rio de Janeiro 

EMBRAER — Empresa Brasileira de Aeronautica 

CELPA — Centrais Eldtricas do Parani 
PETROQUIMICA Uniao 

Cia. Siderurgica Tubarao 

FOSFERTIL — Fertilizantes Fosfatados 

CETEL - Cia. Telefonica do Rio de Janeiro 

COMPESA — Cia. Pernambucana de Saneamento 

TELEBAHIA - Telecomunica9oes da Bahia 

CTBC — Cia. Telefonica Borda do Campo 

ESCELSA — EspiTito Santo Centrais El^tricas 

COSIGUA - Cia. Siderurgica Guanabara 

CELPE — Cia. de Eletricidade de Pernambuco 

TELPE — Telecomunica9oes de Pernambuco 

ULTRAFfiRTIL — Com^rcio de Fertilizantes 

RIOCELL — Administradora 

CEB — Cia. de Eletricidade de Brasilia 

VALEFErTIL — Fertilizantes Vale do Rio Grande 

RIOCELL — Rio Grande Cia. de Celulose do Sul 

CORSAN — Cia. Riograndense de Saneamento 

TELESC — Telecomunica9oes de Santa Catarina 

NITROFERUL — Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste 

MAFERSA — Materiais Ferroviarios 

TELECEARA — Telecomunica9oes do Ceara 

CODESC — Cia. de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 

CEAGESP — Cia. de Entrepostos e Armaz^ns Gerais de Sao Paulo 

NIBRASCO — Cia. Nipo Brasileira de Pelotiza9ao 

PETROFLEX — Industria e Com^rcio 

VASP - Via9ao A^rea Sao Paulo 

COBAL — Cia. Brasileira de Alimentos 

INTERBRAS — Petrobras, Com^rcio Internacional 

Cia. Brasileira de Dragagem 

COBRA — Computadores e Sistemas Brasileiros 

USIMEC — Usiminas Mecanica 

SERPRO — Servi90 Federal de Processamento de Dados 

CBEE — Cia. Brasileira de Energia Eletrica 

COBEC — Cia. Brasileira de Entrepostos e Comercio 

DOCEGEO — Rio Doce Geologia Minera9ao 
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