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Resume 

Varios paises da America Latina, entre eles Brasil, Mexico e 

Argentina, tem procurado elevar o nivel dos investimentos para 

fomentar o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico. Esta meta faz 

parte dos discursos dos governos, mas enfrenta inumeras 

dificuldades para sua viabiliza^ao. 

Uma dessa dificuldades refere-se ao sistema de financiamento e de 

investimentos no setor. Com rela^ao ao financiamento, o numero 

de entidades criadas e o seu custo operacional tem onerado cada 

vez mais esse sistema. Quanto aos investimentos, expandiram-se 

atraves da a^o das empresas estatais e das empresas privadas. As 

empresas estatais tendem a investir esses recursos na cria^o de 

centres prdprios de pesquisa e desenvolvimento. 

O presente trabalho descreve o momento atual que atravessa a 

America Latina no campo da C&T e a origem dos mecanismos de 

financiamento. 

Dada a escassez de recursos e a crise economica, o desempenho das 

agencias de financiamento deve ser aprimorado. Partindo da 

realidade brasileira, e analisada a evolufao dos recursos financeiros 

de cinco agencias de financiamento no periodo de 1979-1984. 

Com base nesta analise sao sugeridas formas de aprimorar seu 

desempenho e sao observadas as mudan^as que estao ocorrendo no 

financiamento da pesquisa. 

Palavras-chave: 

• desenvolvimento cientifico-tecnologico 

• investimento em C&T 

• mecanismo de financiamento 

Revista de Administracao, Sao Paulo 23(1 ):5-12, janeiro/marco 1988 

_ ► 

5 



INTRODUCAO 

A decada de 80 na America Latina foi marcada por 

avangos na area politica, por uma estagnagSlo tecnoldgi- 

ca e por um retrocesso no campo economico. 

Com relagao d politica, varies paises como Argenti- 

na, Brasil e Peru recuperaram sen processo democr^ti- 

co. No campo tecnologico, aumentou a defasagem em 

relagao aos paises industrializados. O novo ciclo tecno- 

logico se delineia como uma rapida evolugSo de novas 

tecnologias. Estas aumentam a vantagem competitiva 

dos paises desenvolvidos e reduzem sua dependencia da 

mao-de-obra e das materias-primas que, na decada de 

70, atrairam investimentos para os paises em desenvol- 

vimento e elevaram suas exportagoes. A falta de priori- 

dades no campo da industrializagao e do desenvolvi- 

mento agricola fez com que o setor produtivo como um 

todo fosse afetado por esta defasagem. 

No campo economico, o PIB per capita da America 

Latina reduziu-se em 26,9%, o investimento interno 

bruto caiu em 8,9%. Apesar de um saldo positive de 

111,9 bilhoes de dolares na balanga comercial, os juros 

da divida corresponderam a 161 bilhoes de dolares, ab- 

sorvendo todo o excedente obtido. Quanto a divida ex- 

terna bruta, elevou-se em 45,5%, desde o inicio da deca- 

da, alcangando 400 bilhoes de dolares. Cada lati- 

no-americano ja deve 1.000 dolares aos credores. 

O setor industrial latino-americano ressente-se da 

conseqiiencia da crise institucional e economica. A es- 

tagnagao do parque industrial reduz a competitividade 

no mercado internacional e ameaga o retorno a posigao 

de mero exportador de materias-primas e produtos 

agropecuarios, cujo comportamento de pregos torna a 

balanga comercial altamente vulneravel. No campo da 

pesquisa tecnologica, alerta-se para a fuga dos pesquisa- 

dores. No campo da ciencia, a redug§o do salario real e 

a burocracia dos org^os publicos tornam-se desestimu- 

ladores da criatividade. 

Ultimamente, a ateng^o tern se voltado para as 

questoes politicas e economicas. Ap6s as elevadas taxas 

de crescimento da decada de 70, procuram-se alternati- 

vas de politicas de estabilizagao da economia e busca-se 

um novo modelo economico que garanta o crescimento 

sustentado e a participagSo das camadas marginalizadas 

da sociedade. 

Apesar do quadro sombrio dos anos 80, e preciso 

observar que, de 1960 a 1982, a America Latina conse- 

guiu ampliar de 4,2% para 5,3% sua participagSo no 

Produto Interno Bruto Mundial. Na decada de 60 exis- 

tiam cerca de 30.000 pesquisadores e engenheiros dedi- 

cando-se a Ciencia e Tecnologia na America Latina. 

Conforme observam Castafios e Solleiro, este numero 

foi aumentando constantemente ate chegar a 90.000 em 

1980 e a aproximadamente 100.000 nos dias de hoje, o 

que representa 2,4% do contingente mundial de pesqui- 

sadores e engenheiros atuando em C&T. 

A America Latina destinava em 1965, 300 milhOes 

de dolares para C&T. Em 1980 este valor se elevou para 

2.833 milhdes de dolares, o que representa um cresci- 

mento de 944%, mas que nada mais e do que 1,4% dos 

gastos mundiais nessa area. Se de um lado os investi- 

mentos na America Latina cresceram, os paises desen- 

volvidos elevaram ainda mais seus gastos para alcangar 

o patamar de 2 a 3% do PIB. E na America Latina esta 

percentagem continua a nao ultrapassar de 0,4 a 0,7% 

do PIB, apesar do seu crescimento. 

O processo de desenvolvimento nSo e tarefa de uma 

ou duas geragdes, mas um projeto historico. Na medida 

em que a modernidade se insere na cultura de uma re- 

giao, que se sacrifica o bem-estar presente para melho- 

rar o futuro, e que a juventude e preparada para assu- 

mir seu destino, entao este projeto histdrico comega a se 

delinear. 

Quadro 1 

A Economia da America Latina: nos anos 1981-1985 

Ano 
1981 1982 1983 1984 1985 

1981/85 

acumul. 

PIB per capita (%) -1,9 -3,7 -4,8 0,8 0,5 -26,9 

Investimento intemo 

bruto em % -0,8 -13,9 -19,2 1,5 4,3 -8,9 

Balanga Comercial 

(USS bilhoes) -1,7 9,1 31,5 38,7 34,4 111,9 

Termos de Intercambio 

(1970-100) 115 84 83 86 84 -30,6% 

Pagamento de Juros 

(US$ bilhoes) 26,7 35,0 31,4 34,8 33,1 161,0 

Divida Externa Bruta 

(USS bilhoes) 277,7 318,4 344,0 360,4 368,0 45,5% 

Fonte: CEPAL e BID, relatorios anuais. 

Extrai'do de Rattner, Henrique:Por uma nova Politica Industrial — 1987 — versSo preliminar. 
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E dentro desta perspectiva de longo prazo que se 

realizou o presente estudo. Ele traz uma contribuigao 

para a avaliagao da eficiencia dos agentes que financiam 
o desenvolvimento cientifico e tecnologico na America 

Latina. 

F1NANCIAMENTO A C&T NA AMERICA LATINA 

O fim dos anos 40, no hemisferico norte, foi mar- 

cado pela utlizagao do conhecimento cientifico e tecno- 

logico a service dos conflitos armados. Com um amplo 

movimento para revelar a utiliza?ao dos ''atomos para a 

paz", procurou-se uma reconcilia^ao enter a ciencia e a 

humanidade. Os cientistas se engajaram ativamente pa- 

ra demonstrar a importancia da ciencia para o progress© 

da humanidade e, mais tarde, passam a defender sua 

contribuigao para o crescimento economico. 

Na America Latina, com a criagao dos Conselhos 

Nacionais de Pesquisa no inicio da decada de 50, surge o 

desejo de promover o desenvolvimento da pesquisa 

cientifica e tecnologica. Um motivo mais premente, no 

entanto, foi a equiparagao as outras na^oes na pesquisa 

da energia nuclear, que se revelou de vital importancia 

com termino da Segunda Guerra Mundial. 

A partir da decada de 50, inicia-se na America Lati- 

na a consciencia pela importancia da industrializafao 

baseada na substituigao de importa^oes. Surge no Brasil 

o BNDE, como agente de industrializa^ao, e mais tarde 

o FUNTEC, como fundo de apoio ao desenvolvimento 

tecnologico, que mais tarde se tornara o embriao da 

atual FINEP. A decada de 60 e marcada pela constitui- 

fao de uma rede de agencias de politica, coordena^ao e 

fomento do desenvolvimento cientifico e tecnologico. 

Na ocasiao, a premissa subjacente consta dos documen- 

tos da OCDE e da UNESCO: ^Financiemos os gastos 

em Ciencia e Tecnologia e a Ciencia, por si mesma, ren- 

dera seus frutos em bem-estar e em crescimento'' 

Coube a J.J. Servan Schreiber, com seu livro "O 

Desafio Americano", em 1957, agu^ar o brio dos euro- 

peus. Ele atribui aos avan^os cientificos realizados a 

partir da pesquisa atomica, espacial e militar, o predo- 

minio economico norte-americano. Na OCDE, discu- 

te-se o "atalho tecnologico" num famoso documento 

que comprova a rela^ao existente entre os gastos em 

P&D e o crescimento economico. 

"Os resultados que a pesquisa cientifica e tecnolo- 

gica proporciona sao extraordinarios. Nas industrias 

quimicas e petroliferas se recuperam, por ano, de 100 a 

200 por cento o capital investido e, isto durante 25 anos, 

ou seja, se obtiveram de 2.500 a 5.000 dolares para cada 

100 gastos nestas pesquisas" Foram as palavras do re- 

nomado cientista e Premio Nobel argentine Bernardo 

Houssay em 1960. 

Esta foi a origem das agencias federais e estaduais, 

criadas para induzir o desenvolvimento cientifico e tec- 

nologico. Duas decadas depois, e constituido um patri- 

monio, resultados sao obtidos e a questao da C&T per- 

meia grande parte da sociedade, em especial o setor pro- 

dutivo. 

Na Argentina, cabe a Secretaria de Ciencia e Tec- 

nologia e ao Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia 

(CONICET) a orientagao do sistema. Recentemente o 

Banco da Provincia de Buenos Aires criou um programa 

de apoio ao desenvolvimento tecnologico. No Mexico, o 

CONACYT, o FONEP e o FONEI sao os principais 

agentes de financiamento. No Peru, a COFIDE e o Ban- 

co de Desarrollo Minero assumem o papel de financia- 

dores e, na Costa Rica, o FONDETEC. No Brasil, o 

CNPq, FINEP, STI, CAPES e FAPESP (nivel esta- 

dual) sao os principais agentes de financiamentos. 

OBJET1VO DO ESTUDO 

A ideia deste estudo partiu das conclusoes do "Se- 

minario Latino-Americano sobre Fomento Institucio- 

Quadro 2 

America Latina 

Numero Gast0 ^en } B Gasto 

Investigadores (en millones de %deI.Den en ^ 
'estigadores ^ dolares) Elpib per 

AAq 100.000 Hab. ^ Capita 

Brasil 59.211 (1985) 45.54 1.750 (1985) 0.70 13.46 

Argentina 18.929(1982) 64.92 683.70 (1980) 0.58 24.21 

Mexico 18.247(1984) 23.68 841 (1985) 0.53 11.2 

Cuba 11.400(1980) 117.4 196.4 (1983) 0.72 19.82 

Peru 4.858(1980) 28.09 64.2 (1980) 0.30 3.71 

Colombia 4.769(1982) 17.71 42.9 (1982) 0.15 1.60 

Venezuela 4.568(1983) 27,86 252.6 (1980) 0.43 16.81 

Chile 4.530(1982) 39.46 98.4 (1982) 0.41 8.57 

Uruguay 1.500(1980) 51.58 12.6 (1980) 0.20 4.35 

Paraguay 1.019(1981) 31.67 4.8 (1980) 0.12 1.52 

Fuentes Diversas. Tornado de Sagasti y Cook, 1985. Grade, Lima. 

Dados do Brasil ref. 1985, obtidos junto ao CNPq. 

Adapt ado e extraido de Castaflos e Solleiro, 1986. 
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nal-Financeiro da Gestao Tecnologica de Projetos", 

realizado no Mexico em novembro de 1983, por iniciati- 

va da OEA, com apoio do CONACYT e do FONEP 

Naquele evento, analisou-se as origens e a evolu^ao dos 

agentes de financiamento, e recomendou-se a realiza?ao 

de estudos que permitissem elevar a eficacia do sistema 

de financiamento e a eficiencia dos sens componentes. 

O estudo empreendido objetiva analisar a evolu^ao 

dos recursos alocados as principais agencias de financia- 

mento de C&T e a forma de distribui^ao de tais recur- 

sos, isto e, o seu destino entre as atividades-meio e as 

atividades-fim das agencias de coordena?ao e fomento. 

O gerenciamento destes recursos representa um 

custo. A diferen?a entre o montante inicial em poder 

das agencias e o que e aplicado no sistema deve ser o me- 

nor possivel. Com isto estar-se-a favorecendo a melhor 

aloca?ao de recursos escassos. Analisar este aspect© es- 

pecifico das agencias e a meta deste estudo. 

Pelo acesso aos dados foi esc'olhido o caso brasilei- 

ro. Foram levantados e analisados os or^amentos das 

cinco principais agencias de financiamento, durante o 

periodo de 1979 a 1985. Foi analisada a composifao or- 

gamentdria ano-a-ano, alem de agregadas as receitas e 

desagregados os desembolsos. Os desembolsos foram 

categorizados nos seguintes itens: <<Atividades-Fim,,, 
<<Atividades-Meio,,, "Amortizagoes e Encargos de Fi- 

nanciamento'' e ''Reservas Financeiras" 

Os termos utilizados durante a coleta e analise de 

dados sao os seguintes: 

• A RECEITA TOTAL da Agencia (RT) e a soma de 

todos os recursos que estiveram disponiveis durante o 

periodo, tais como receitas proprias, doagoes, em- 

prestimos, dotagao orgamentaria, convenios etc. Este 

item aparece de forma identica para todas as agen- 

cias, variando apenas sua composigao de orgao para 

orgao, totalmente agregado. 

• O DESEMBOLSO TOTAL (DT) e a soma de todos 

os recursos efetivamente dispendidos; e a parcela da 

Receita Total que foi gasta no periodo nos diversos 

itens como manutengao, salaries e encargos, amorti- 

zagoes, financiamentos, bolsas, auxilios, fomento 

etc. Este item tambem aparece de forma identica para 

todas as agencias, mas e desagregado em diversos su- 

bitens, que variam de orgao para orgao. 

Para efeito de comparagao das agencias e de homo- 

geneizagao dos dados, foram definidos quatro subdivi- 

soes que seguem os seguintes conceitos: 

• ATIVIDADES-FIM (AF) — sao os recursos efetiva- 

mente aplicados no periodo, no objetivo das agen- 

cias: Fomento a Pesquisa e ao Desenvolvimento Cien- 

tifico e Tecnologico do Pais. Sao as bolsas de estudo, 

os auxilios a pesquisa, o fomento a projetos (compra 

de materiais, subsidies, emprestimos etc). 

• ATIVIDADES-MEIO (AM) — sao os recursos efeti- 

vamente aplicados no periodo na consecugao dos ob- 

jetivos das agencias. Saos os custos de operagao do 

orgao, incluindo-se aqui salaries e encargos sociais, 

material permanente (capital), outros custeios (mate- 

rial de consume, viagens, custos operacionais — luz, 

agua, telefone etc). 

• AMORTIZACOES E ENCARGOS DE FINANCIA- 

MENTO (AE) — sao os recursos efetivamente aplica- 

dos no periodo no pagamento de emprestimos (inter- 

nes e externos) e seus juros. Na medida em que estes 

recursos deram entrada uma vez como receita, sendo 

posteriormente alocados em Atividades-Fim ou Meio, 

sao apresentados separadamente, pois implicam uma 

diminuigao na capacidade de investimento dos 6r- 

gaos. 

• RESERVAS FINANCEIRAS (RF) — aplicagao de 

recursos no mercado de capitals ou em patrimonio, 

para fazer face a compromissos assumidos em exerci- 

cios futures ou para elevar o patrimonio da entidade. 

Estas foram as categorias criadas para permitir a 

analise, que tern por fim ultimo contribuir para a eleva- 

gao do desempenho das agencias de financiamento ins- 

taladas. Apesar do estudo basear-se em agencias brasi- 

leiras, a metodologia explicada a seguir e aplicavel as 

instituigoes de outros paises da America Latina. 

METODOLOGIA 

Foram escolhidas as cinco principais agencias mul- 

ti-setoriais com base no "Guia de obtengao de recursos 

nas principais fontes de financiamento a Ciencia e Tec- 

nologia" (CNPq, 1981) e foram coletados os demons- 

trativos orgamentarios e financeiros. Estes demonstrati- 

ves se revelaram pouco uteis para entender as fontes de 

receitas e as aplicagoes feitas pelas cinco agencias, ja 

que seguem uma logica de contabilidade publica, cujos 

propositos pouco tern a ver com o engajamento da so- 

ciedade na dinamica das instituigoes publicas. 

Foi obtido assim um quadro especifico do compor- 

tamento das entidades em termos de Receitas e Desem- 

bolsos. Das tabelas basicas em valores correntes, foi fei- 

to o ajuste para cruzeiros, constantes de dezembro de 

1985, atraves do indice IGP-DI (Fundagao Getulio Var- 

gas — Revista Conjuntura Economica de margo/86). 

Foram construidos dois pianos de analise: partici- 

pagao percentual das despesas na Receita e no Total de 

Desembolsos (% Receita Total e % Despesa Total) e a 

variagao percentual sobre o ano anterior na sua forma 

relativa (variagao sobre o Ano Anterior) e absoluta (in- 

dice com base 1979 = 100). Estes pianos serviram de ba- 

se para as analises realizadas, destacando-se a % Despe- 

sa Total, que em ultima instancia e a propria relagao 

MEIO/FIM, os indices de variagao relativa, que nos 

dao a comparagao ano-a-ano das mudangas, e os de va- 

riagao absoluta, que toma o inicio do periodo como ba- 

se de comparagao para identificar aumento ou redugao 

de eficiencia. 

ANALISE DOS DADOS 

Pode-se observar no Quadro 3 que, de 1979 (CrS 

2.384,0 bi) a 1984 (Cr$ 1.372,7 bi) ha uma abrupta que- 

da das Receitas Totals, com um pequeno aumento em 

1985 (Cr$ 1.684,9 bi). Isto gerou no periodo de sete anos 

uma redugao de 30,4% da capacidade total de investi- 

mento do sistema. Os Desembolsos e as Atividades-Fim 

tiveram evolugao semelhante, mas com uma perda ain- 

da maior da ordem de 40 a 50%, respectivamente. 
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Quadro 3 

Evolu^ao dos recursos aplicados pelas cinco agendas no penodo 1979 a 1985 e discrimina^ao dos desembolsos  

1979 % 1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 % 

RECE1TAS TOTA1S 2.384,0 - 2.071,9 - 1.758,8 - 1.932,7 - 1.964,3 - 1.372,7 - 1.684,9 

DESEMBOLSOS TOTA1S 2.211,3 100 1.883,8 100 1.970,5 100 1.693,0 100 1.429,7 100 1.242,3 100 1.484,6 100 

- Atividades-Fim 1.916,0 86,6 1.562,1 82,9 1.251,2 79,7 1.344,2 79,3 1.086,6 76,0 873,0 70,3 1.131,9 76,2 
- Atividades-Meio 236,1 10,7 251,6 13,3 235,7 15,0 253,9 15,1 218,3 15,3 232,5 18,7 233,5 15,7 
- Amortiz. e Encargos 52,5 2,4 61,2 3,3 59,3 3,7 64,6 3,8 99,0 6,9 117,9 9,5 106,8 7,2 
- Reservas Financeiras 6,7 0,3 8,9 0,5 24,3 1,6 30,3 1,8 25,8 1,8 18,9 1,5 13,5 0,9 

Notas: 1) Valores constantes em Cruzeiros Bilhoes — Cr$ 10 de dezembro de 1985. Dados ajustados pelo IGP-D1. 
2) Fonte; Balan90s e Demonstrativos Or9amentaiios Consolidados Anuais. 
3) Dados da CAPES para 1985 foram estimados. 
4) USS Dolar de dezembro de 1985 - 9.855 Cruzeiros. 

O fato que merece destaque e a perda global de efi- 

ciencia ate 1984, com o aumento da participagao das 

Atividades-Meio, Amortiza^oes e Encargos de Finan- 

ciamentos, em detrimento das Atividades-Fim. A partir 

de 1985, observa-se uma mudanga de tendencia com 

uma recupera^ao parcial de eficiencia. 

Em 1979 as Atividades-Fim respondiam por 86,6% 

do Desembolso Total, enquanto as Atividades-Meio ar- 

cavam com 11% e as Amortiza^oes e Encargos de Fi- 
nanciamento com apenas 2,4%. Tres anos depois, em 

1982, ja era sensivel a tendencia de deteriora^ao e de 

perda da eficiencia. Nesse ano, as Atividades-Fim 

passaram a responder com 79,3%, as Atividades-Meio 

com 15,1% e as Amortiza?oes e Encargos de 

Financiamento com 3,8% das Despesas Totais. 

Dois anos mais tarde, em 1984, foi atingido o pon- 

to mais baixo da curva. As despesas com Atividades- 

Fim representaram apenas 70,3% das Despesas Totais, 

enquanto as Atividades-Meio dobraram sua participa- 

gao com relagao a 1979, chegando a 18,7%. As Amorti- 

zagoes e Encargos quadruplicaram sua participagao re- 

lativa com 9,5%. 

Com base no indice de variagao absoluta, as Recei- 

tas Totais, Desembolsos Totais e Atividades-Fim sofre- 

ram drasticos cortes de ate 56%. As Atividades-Meio 

mantiveram os valores de 1979 (Cr$ 242,8 bi) e as 

Amortizagoes e Encargos mais que dobraram de 1979 

(Cr$ 52,5 bi) para 1984 (Cr$ 117,9 bi). 

Os dados mostram que, num primeiro piano, hou- 

ve cortes drasticos nos recursos destinados a Ciencia e 

Tecnologia, decorrentes da desaceleragao dos investi- 

mentos em pesquisa e desenvolvimento no pais. Estes 

cortes, contudo, nao se distribuiram de forma homoge- 

nea sobre os kens de desembolso. Eles foram efetuados 

unicamente nas Atividades-Fim, nos recursos que sao 

efetivamente aplicados em bolsas, auxilios e fomento. 

Por outro lado, pode-se inferir que o sistema tambem 

nao soube adequar-se a nova realidade orgamentaria, 

seja quando mantem a mesma infraestrutura adminis- 

trativa, seja quando mostra niveis de endividamento ca- 

da vez maiores. 

O verdadeiro arrocho praticado de 1979 a 1984 re- 

sultou, na ponta do sistema, no atraso do desenvolvi- 

mento cientifico e techologico do pais, e gerou uma per- 

da real da capacidade de resposta aos graves problemas 

nacionais. A diminuigao das aplicagoes levou ao desesti- 

mulo de tecnicos e cientistas, ao aumento da defasagem 

tecnologica e a paralisagao de muitos projetos essen- 

ciais. O aumento das despesas com Amortizagoes e En- 

cargos Financeiros levou a redugao da capacidade de ge- 

rar novos investimentos, pois comprometeu a priori o 

orgamento das despesas com Atividades-Meio, reduzin- 

do a eficiencia de todo o sistema. 

O Quadro 3 revela ligeira melhora em 1985, mas 

nao recupera os niveis de 1979. Com uma nova realida- 

de politica e economica em 1985, as Receitas Totais e as 

Atividades-Fim aumentaram, com relagao a 1984, 4,5% 

nas Atividades-Meio e de 9,4% nas Amortizagoes e En- 

cargos Financeiros. Isto nao e suficiente para restaurar 

a corrosao de seis anos de recessao, e muito menos o ne- 

cessario para que o pais possa acompanhar o novo ciclo 

tecnologico. 

A Figura 1 revela a evolugao e aplicagao dos recur- 

sos destinados a C&T ao longo dos sete anos. O com- 

portamento das curvas de Receita e Despesa, em quais- 

quer niveis de agregagao, tern comportamento muito se- 

melhante para todas as agencias. 

Cruzeiros 
Bilhoes 

CR$ 109 

2400- 

2300- 

2200- 

2100- 

2000 

1900 

1800 - 

1700 

1600 

1500 

1400- 

1300- 

1200- 

1100- 

1000 

Receita Total 
Desembolso Total 

\ ^ 

79 
+ 

80 81 82 83 
—i r— 
84 85 

anos 

Figura 1 
Evolugao dos recursos das cinco agencias no perfodo 1979-1985 ► 
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MUDANCAS NO FINANCIAMENTO DA 

PESQUISA 

Os recursos destinados principais agendas de 

coordenadto e fomento foram reduzidas em aproxima- 

damente 30% no periodo de 1979 a 1985, havendo a 

partir do ultimo ano estudado uma mudan^a de tenden- 

cia que estd ainda longe de recuperar a redudto veriflcada. 

Esta redufao afetou mais as Atividades-Fim, que 

tiveram uma redu^So de 41%, enquanto que os desem- 

bolsos com as Atividades-Meio se mantiveram constan- 

tes. O destinatirio dos recursos foi mais afetado que o 

intermedidrio. Esta situa?ao esteve pior em 1984, quan- 

do as Receitas Totais foram reduzidas em 43%, as 

Atividades-Fim em 54,5% e as Atividades-Meio se man- 

tiveram praticamente constantes com uma reduce de 2%. 

Neste mesmo periodo, verificou-se uma eleva?ao 

dos investimentos na cria?ao e manutentfio de laboratd- 

rios de P&D em empresas publicas e privadas. No caso 

das empresas publicas, os investimentos anuais realiza- 

dos por tres grandes conglomerados federais no campo 

energ^tico e de comunicatfio (PETROBRAS, ELETRO- 

BRAS, TELEBRAS) supera os recursos anuais das cin- 

co agencias. 

Dados preliminares coletados pela ANPEI, basea- 

dos numa amostra de 70 centres de P&D, revelam que 

os laboratbrios de P&D das empresas publicas e priva- 

das foram criados, na sua maioria, entre 1970 e 1985. 

Nesse periodo se concentram mais de 80% dos laborato- 

ries criados no Brasil. Ja s^o mais de 3.500 profissionais 

de nivel superior dedicados exclusivamente a P&D no 

setor produtivo. 

Estima-se um investimento anual de 200 milhOes de 

dblares, que se concentram em desenvolvimento, pes- 

quisa aplicada e apoio tecnico. Isto representa aproxi- 

madamente 10% dos investimentos feitos pelo Pais em 

C&T, o que e expressive mas consideravelmente menor 

do que a maioria dos paises da OCDE. 

As empresas estatais produtivas tern investido de 

0,5 a 0,8% da sua receita operacional em P&D. Isto re- 

presenta um expressive investimento que, elevado at6 

1% da sua receita, pode contribuir para a consolida^ao 

do sistema de C&T. Esta consolidagto depende, no en- 

tanto, da forma de aloca?ao destes recursos. 

Investindo extra-muros, estar-se-a promovendo 

uma saudavel interdependencia entre a empresa e os 

componentes do sistema de C&T. Parte expressiva des- 

tes recursos, em torno de 30%, poderia ser investida "a 

montante,, do processo de inova^ao tecnologica, isto e, 

na celebra^o de convenios com universidades e institu- 

tes de pesquisa. Outra parte poderia ser investida "a ju- 

sante*' do processo, isto e, na contrata^ao de empresas 

industrais e empresas de engenharia, amparando ativi- 

dades de desenvolvimento especifico ou de projetos de 

pre-industrializa^ao. 

Se esta tendencia se confirmar, o setor produtivo 

pode conquistar parte do espa^o hoje ocupado pelo go- 

verno, orientando assim o sistema para suas necessida- 

des de desenvolvimento tecnologico. 

Na Argentina, o Executive encaminhou ao Con- 

gresso um projeto de lei estabelecendo incentives especi- 

ficos para a pesquisa tecnologica. Os beneficios consis- 

tem em deduzir 60% dos custos dos projetos de desen- 

volvimento tecnologico dos impostos devido pelas em- 

presas. Caber^ k Secretaria de Ciencia e Tecnologia es- 

colher as dreas priorit^rias e ^s empresas executar — in- 

dependente ou em conjunto com institui^Oes universit^- 

rias ou de pesquisa — estes projetos. Quando pesquisa- 

dores, docentes ou tecnicos participam dos convenios 

amparados por esta lei, poderao receber uma remunera- 

9ao completamentar ao seu saldrio. Um mecanismo sim- 

ples que procura engajar o setor produtivo no esfor?o 

nacional do avan^o tecnoldgico. 
Apesar de uma eventual recupera?ao na capacidade 

dos investimentos do Estado, os papeis na politica tec- 

noldgica deverao mudar. A particifagao do setor produ- 

tivo deve aumentar e os 6rgaos governamentais de coor- 

dena?ao e fomento devem se dedicar mais profunda- 

mente a questao politica e no apoio a ciencia. Indicado- 

res tecnoldgicos devem se tornar acessiveis para acom- 
panhar a evolu^ao do desenvolvimento cientifico e tec- 

noldgico. 

Para harmonizar os mecanismos de financiamento 

ao salto tecnoldgico e ao amparo do desenvolvimento 

cientifico, os drgaos de politica e coordena^ao terdo que 

se distanciar das atividades de execugao. Com isto pode- 

rao recuperar suas atividades primordiais de analise e 
delineamento de uma estrategia explicita de inova?ao 

para cada pais e para a regi^o. 

As agencias de financiamento deveriam oferecer 

quadros demonstratives de fontes e aplica^des de recur- 

sos que permitam o acompanhamento de sua dinamica 

pela sociedade. Com isto poderao ser constituidos indi- 

cadores que, ao longo do tempo, permitam uma avalia- 

Sko da evolu^ao da C&T e dos investimentos em C&T. 

Cada agencia poderia definir parametros de refe- 

rencia para os gastos com Atividades-Meio, o nivel acei- 

tavel de endividamento e o volume de reservas financei- 

ras e de ativo patrimonial. Quanto aos gastos com 

Atividades-Meio, nao devem ultrapassar de 5% a 10% 

dos recursos que sao repassados pelas agencias. Isto po- 

de implicar mudan^as estruturais caracterizadas por um 

maior grau de descentraliza^ao e desburocratizagao des- 

tes drgaos. 

CONCLUSAO 

Avalia?6es periodicas dos mecanismos de politica, 

coordena^ao e financiamento em C&T, sao a unica ga- 

rantia do aprimoramento permanente que deve caracte- 

rizar o sistema de ciencia e tecnologia, servindo de 

exemplo para outros segmentos da sociedade. Somente 

desta forma, as iniciativas adotadas a partir do fim da 

decada de 40, buscando garantir o progresso da ciencia 

e sua contribui?ao para o fomento do bem-estar e do de- 

senvolvimento, poderao continuar florescendo. Neste 

dificil momento de transifao democratica, de turbulen- 

cia economica e no limiar de um novo ciclo tecnologic 

mundial, os recursos escassos devem ser utilizados no 

sentido de maximizar os resultados. 
A America Latina detem 5% do PIB mundial, 8% 

da popula^ao do globo e gastos inferiores a 1 % dos re- 

cursos mundiais em C&T. Isto exige uma maior raciona- ► 
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lizagao na aloca?ao de recursos escassos. Em comple- 

mento a uma elevagao da eficiencia dos agentes de fi- 

nanciamento, os laboratories de P&D dever^o ter uma 

participa^ao maior no cenario do de senvolvimento tec- 

nologico, atraves de mecanismos tributarios semelhan- 

tes aos propostos na Argentina. 

A eleva?ao da eficiencia e eficacia do financiamen- 

to da pesquisa cientifica e a participa^io do setor produ- 

tivo no desenvolvimento tecnoldgico s3o medidas neces- 

sarias para facilitar a transi?ao tecnoldgica neste mo- 

mento de crise economica. Sem uma atitude respons^vel 

a longo prazo e comprometida as proximas gera^des, a 

crise atual pode levar a adicionar, as dificuldades do 

presente, a perda do futuro. 

Abstract 

Several countries in Latin America, among them Brazil, Mexico and 

Argentina have tried to raise the level of the investments to foment 

the scientific and technological development. This goal is a part of 

governmental speeches but it faces innumerable difficulties to 

become feasible. 

One of these difficulties refers to the system of financing and 

investment in the sector. 

Related to the financing, the problem is the number of institutions 

created and their operational cost which have overburden the 

system. The investments expanded through the action of the private 

and state enterprises. The latter one have a tendency to create their 

own research and development centers. This paper describes the 

present situation of the scientific and technological sector in Latin 

America and the origin of the financing mechanisms. 

The financing agencies should be improved because of the shortage 

of resources and the economical crisis. Based on the Brazilian 

reality, it is analysed the financial resources from five financing 

agencies since 1979 to 1984. 

Finally, it is showed the changes occuring in the research financing 

system and it is suggested some ways to improve their performance. 

Uniterms: 

• scientific - technological development 

• science and technology investment 

• financing mechanisms 
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