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Resumo 

O trabalho apresenta uma avaliagao, do ponto de vista 

gerencial, do subprograma de Instrumentacao do 

PADCT, focalizando os aspectos inovadores do programa 

como um todo - chamada de propostas via editais, 

criterios para enquadramento, metodologia de julgamento 

e aprovagao dos projetos, sistemas de acompanhamento 

- e, mas espedficamente, do Subprograma em questao. 

Ao final sao apresentadas sugestoes no sentido de 

incorporar estas novas praticas gerenciais aos mecanismos 

de finandamento de projetos normalmente utilizados 

pelas agendas de fomento. 
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INTRODUCAO 

A avaliagao de programas e projetos constitui 

um tema amplo que congrega diferentes versoes entre 

os especialistas. Todavia, em carater geral, pode-se afir- 

mar que o processo de avaliagao tende a tornar-se um 

instrumento indispensavel a compreensao dos resulta- 

dos obtidos ou a serem alcangados e a verificagao de 

sua conformidade com os objetivos propostos, anteci- 

pando pela sua analise, corre^oes ou mudangas relati- 

vas as etapas subseqiientes de um novo planejamento 

e execugao. De igual modo, sua utilizagao tambem pos- 

sibilita e orienta altera^oes nos procedimentos das equi- 

pes envolvidas, ou mesmo no redimensionamento de 

recursos materials e financeiros. 

No caso especifico deste trabalho, procurou-se 

analisar os procedimentos adotados para a gestao do- 

PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cien- 

tifico e Tecnologico que sao, de um modo geral, co- 

muns a todos os subprogramas e onde pequenas diferen- 

?as podem ser creditadas a caracteristicas pessoais dos 

integrantes dos diversos grupos tecnicos. 

A defini^ao de um subprograma como objeto de 

analise constituiu a metodologia de trabalho escolhida, 

podendo-se generalizar algumas observagoes para todo 

o programa sem perda de objetividade. O Subprogra- 

ma de Instrumentagao (SINST) foi escolhido por ja se 

encontrar num estagio avangado de auto-avaliagao, ten- 

do sido realizados tres seminaries de apresentagao de 

resultados tecnicos de projetos apoiados. 

A analise do PADCT, do ponto de vista geren- 

cial, e bastante oportuna, dados os criterios inovadores 

de avaliagao e selegao de projetos que foram utilizados 

nos seus varios subprogramas, de modo distinto ao tra- 

dicionalmente realizado pelas agencias de fomento no 

pais. Iniciado em 1984, com a chamada ''fase-teste", 

o programa, previsto para cinco anos, esta em sua fa- 

se final, com boas perspectivas de renovagao por igual 

periodo. Alguns subprogramas tiveram resultados bas- 

tante relevantes, outros menos, e atualmente estuda-se 

a possibilidade de inclusao de novas areas em substitui- 

gao aquelas que tiveram um desempenho menos marcante. 

O presente trabalho baseou-se em entrevistas rea- 

lizadas com membros do Grupo Tecnico de Assessora- 

mento e da Secretaria Tecnica do SINST (*),e em docu- 

mentos oficiais das agencias de fomento e financiamen- 

to, da Secretaria Geral do PADCT e relatorios de pro- 

gresso do Banco Mundial. 

A CRIA^AO DO PADCT - Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 

Concepgao, Objetivos e Metas 

O PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvi- 

mento Cientifico e Tecnologico foi concebido, em 1982, 

como um dos instrumentos para implementar a politi- 

* nossos agradecimentos ao Sr. Antonio R.P.L. Albuquerque 
(Tecnico da Secretaria de Mecanica de Precisao do MCT), Sr. Anto- 
nio S. Teixeira Jr. (Diretor Cientifico da FUNBEC), Sra. Ligia Dona- 
dio (Secretaria Executiva do SINST/PADCT) e Sr. Rolf Hundert- 
mark (Diretor da ECB - Equipamentos Cientificos do Brasil) 

ca nacional de ciencia e tecnologia, fixada no III PBDCT 

- Piano Basico de Desenvolvimento Cientifico e Tecno- 

logico. O PADCT, dessa maneira, pretendia constituir- 

se num programa de duragao limitada e com objetivos 

definidos, a fim de promover um salto qualitative e 

quantitativo- no desenvolvimento cientifico e tecnologi- 

co de determinados setores eleitos. 

Sua concepgao emergiu dentro das atividades do 

SNDCT - Sistema Nacional de Desenvolvimento Cienti- 

fico e Tecnologico que, desde 1975, envolvia de forma 

sistemica, na esfera federal, as agencias e instituigoes 

governamentais de planejamento e coordenacao, fomen- 

to, execugao e regulagao de pesquisas em C&T O 

SNDCT ate 1985, com a criagao do MCT Ministerio 

da Ciencia e da Tecnologia, tinha como seu orgao cen- 

tral o CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico, responsavel pela elaboragao, 

coordenagao e acompanhamento da execugao da politi- 

ca nacional de ciencia e tecnologia. 

Aquela epoca, o CCT - Conselho Cientifico e Tec- 

nologico, no ambito do CNPq, definia e implementa- 

va as politicas, prioridades e diretrizes de C&T, desem- 

penhado um papel de articulador em todo o sistema, 

alem de participar na elaboragao do orgamento nacio- 

nal de C&T em conjunto com a Secretaria de Orgamen- 

to e Finangas da SEPTAN - Secretaria de Planejamen- 

to da Presidencia da Republica. O CCT agregava repre- 

sentantes institucionais dos ministerios e agencias gover- 

namentais, assim como membros individuais nomeados 

a partir das comunidades de cientistas, tecnologos e em- 

presarios, com mandate renovavel de dois anos. 

Com a criagao do MCT houve uma redefinigao 

que, recentemente, referendou a esfera de competencia 

do CCT sobre a proposigao de diretrizes para C&T, 

as propostas de orgamentos anuais e plurianuais do se- 

tor publico federal em C&T, com os respectivos pianos 

e programas, os instrumentos de agao para as empresas 

nacionais quanto a capacitagao cientifica e tecnologica, 

as politicas de importagao, absorgao e difusao de tecno- 

logias e os mecanismos internacionais, multi e bilate- 

rais. Sua estrutura sera composta por uma Secretaria 

Executiva, coordenada e superviosionada pelo Secreta- 

rio Geral do MCT, e por Camaras Especializadas, on- 

de serao mantidas as representagoes das comunidades 

cientifica e tecnologica. 

Dentro das diretrizes do III PBDCT criou-se a 

"Agao Programada CAT'' em programas e atividades 

setoriais, com atuagao central do CCT e avaliagoes por 

parte de suas subcomissoes, obtendo-se uma visualiza- 

gao mais proxima das varias areas da C&T nacional. 

Dessa maneira, foi constatado que alguns setores prio- 

ritarios do PBDCT vinham recebendo tratamento ade- 

quado (energia, desenvolvimento agropecuario, recur- 

sos do mar), ao passo que outros setores apresentavam 

evidentes deficiencias, sem se dispor de meios para seu 

aprimoramento. As diferentes lacunas foram detecta- 

das, mas os recursos mostravam-se insuficientes. 

Assim sendo, o CCT passou a propor uma serie 

de medidas que deveriam ser adotadas com a finalida- 

de de suprir vazios na infra-estrutura do sistema (aten- 

gao as areas de politica e administragao de C&T, educa- 

gao cientifica, produgao de insumos, instrumentagao, 

manutengao e informagao em C&T), bem como o de 
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atender areas e setores prioritarios do III PBDCT, a fim 

de nao comprometer o future desenvolvimento da cien- 

cia e tecnologia nacionais (destaque as areas de biotec- 

nologia, tecnologia industrial basica, quimica e enge- 

nharia quimica, geociencias e tecnologia mineral). 

A montagem de um Programa de Apoio ao Desen- 

volvimento Cientifico e Tecnologico caracterizou-se co- 

mo uma resposta, dada a possibilidade de um erapresti- 

mo do Banco Mundial. O PADCT foi entao concebi- 

do como um instrumento transitorio de a?ao comple- 

mentar ao trabalho ja realizado pelas agencias de fo- 

mento em C&T, atuando em areas previamente defini- 

das e com metas especificas a alcan^ar, atraves da a^ao 

coordenada das quatro principais agencias de fomento 
e financiamento para C&T no Brasil. Tratava-se da 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, do CNPq, 

da CAPES/MEC - Coordena^ao de Aperfei^oamento 

de Pessoal de Nivel Superior e da STI/MIC Secretaria 

de Tecnologia Industrial (hoje SDI - Secretaria Espe- 

cial de Desenvolvimento Industrial). 

O PADCT passou a realizar um exercicio de fo- 

mento dirigido, complementar as atividades de fomen- 

to espontaneo que, atraves da publicagao de editais, in- 

formava as areas a serem atendidas, o volume de recur- 

sos envolvidos e os tipos de projetos a serem apoiados. 

Dessa forma, um componente fundamental para seu 

sucesso seria a sua adequada divulgagao, a fim de ga- 

rantir a participa^ao de todas as entidades interessadas 

e, desse modo, determinar um alto nivel de qualidade 

das propostas recebidas. 

Dentre as principais inovagoes promovidas pelo 

PADCT destaca-se o peer review system, que e o siste- 

ma de avaliagao e selegao de propostas pela propria co- 

munidade e o trabalho coordenado pelas quatro agen- 

cias mencionadas. Na verdade, o envolvimento da co- 

munidade cientifico-tecnologica e empresarial nao se 

fez apenas na fase de julgamento de propostas, mas 

desde a etapa de planejamento em diferentes comissoes 

e grupos. 

Quanto a coordenagao dos trabalhos das agencias, 

um dos aspectos enfatizados na fase de concepgao do 

programa foi o do aproveitamento das estruturas opera- 

cionais ja existentes em cada agencia, cabendo a cada 

orgao o uso de seus procedimentos administrativos 

usuais na contratagao, implementagao e acompanha- 

mento de projetos, preferencialmente naquelas areas 

onde acumulasse maior competencia e tradigao. 

Assim, houve uma combinagao de procedimentos 

correntes nas varias agencias, com os Comites Assesso- 

res (CAs) no CNPq e a participagao de consultores ad 

hoc no processo de avaliagao tecnica dos projetos pela 

FINEP. 

Como objetivo geral o PADCT pretendia ampliar, 

melhorar e consolidar a competencia tecnico-cientifica 

nacional no ambito de universidades, centros de pesqui- 

sa e empresas, concentrando-se em algumas areas espe- 

cificas e procurando beneficiar todo o SNDCT. 

Como objetivos especificos pode-se citar: 

• o fortalecimento dos quadros de pessoal tecnico-cien- 

tifico nos seus diversos niveis; 

• o fortalecimento da infra-estrutura fisica de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento, bem como de difusao 

de resultados; 

• o apoio k realizagao de pesquisas cientificas e tecnolo- 

gicas; 

• a criagao e o fortalecimento de servigos de manuten- 

gao e suprimento de insumos especificos; 

• o fortalecimento e aperfeigoamento das atividades re- 

lacionadas a metrologia, normatizagao e qualidade 

industrial; 

• o fortalecimento e o aprimoramento dos sistemas de 

informagoes tecnicas e cientificas; 

• o fortalecimento das ligagoes entre o setor produtivo 

e o setor de C&T, tanto na definigao das prioridades 

como na promogao da transferencia dos resultados 

de pesquisa ao setor produtivo; 

• o fortalecimento da capacidade de formular e geren- 

ciar a implementagao de politicas e atividades de C&T. 

Para a fase inicial do PADCT foram selecionadas 

dez areas prioritarias, estruturadas na forma de subpro- 

gramas, divididos em dois grupos: 

• Subprograma de Desenvolvimento Cientifico e Tecno- 

logico para as areas e subareas de: Educagao para 

Ciencias; Biotecnologia; Quimica e Engenharia Qui- 

mica; Geociencias e Tecnologia Mineral; Instrumenta- 

gao; e Planejamento e Gestao em C&T 

• Subprogramas de Apoio em conjuntos de atividades 

basicas de: Informagao em C&T; Manutengao; Provi- 

mento de Insumos Essenciais; e Tecnologia Industrial 

Basica. 

Os subprogramas representam a adogao de uma 

estrategia explicita, fundamentada no encadeamento 

de agoes articuladas e ordenadas segundo objetivos in- 

termediarios e finais, que sao buscados atraves da reali- 

zagao de projetos de diferentes tipos e naturezas e que 

compoem tres grandes classes de atividades: 

• formagao e capacitagao de recursos humanos; 

• pesquisa, desenvolvimento, engenharia e comercializa- 

gao; 

• apoio e servigos. 

Recursos e Estrutura 

O PADCT constitui-se num programa expressive, 

tendo em vista a extensao de suas agoes e a abrangen- 

cia de recursos humanos, materiais e financeiros envol- 

vidos. 

Foi proposto em sua primeira fase um montante 

de US$ 72 milhoes do Banco Mundial para aplicagao 

em 5 anos, a partir de julho de 1984, ao mesmo tem- 

po em que a contrapartida do governo brasileiro foi 

de USS 107 milhoes em recursos financeiros, alem de 

USS 56 milhoes considerados como contrapartida das 

instituigoes de pesquisa executoras de projetos dentro 

do programa. 

Do total de USS 72 milhoes alocados pelo Banco 

Mundial, cerca de USS 60 milhoes destinaram-se a aqui- 

sigao de equipamentos, pegas de reposigao, insumos, 

bibliografia e treinamento de pessoal no exterior, e que 

nao foram transferidos para o Brasil, sendo reservados 

para gastos no exterior. Os restantes USS 12 milhoes 

foram convertidos em cruzados, juntando-se aos recur- 

sos nacionais para fazer face as despesas locais. 
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A Tabela 1 apresenta os indices de evolugao dos 

or?amentos das quatro principals agendas de fomento 

e financiamento, onde e possivel observar o decresci- 

mo de recursos do FNDCT (FINEP), que atingiu sen 

valor minimo em 1984, correspondendo a 29% dos re- 

cursos disponiveis em 1979, ano em que o PADCT te- 

ve inicio. A STI (atual SDI) tambem teve seus recursos 

reduzidos ao longo deste periodo, atingindo, em 1984, 

46% dos valores de 1979, assim como a CAPES e o 

CNPq, estes em menor propor?ao. 

A partir de 1985 pode-se perceber uma certa recu- 

pera^So dos recursos alocados as agendas e ao PADCT, 

indicando um maior comprometimento do governo com 

apoio a area de C&T. 

No que concerne a estrutura organizacional pro- 

posta para o PADCT evidencia-se a atua^ao das agen- 

das financiadoras, da Secretaria Executiva e dos diver- 

sos colegiados que a compoem. 

Cabem as agendas os diversos atos administrati- 

vos, envolvendo a recepgao e aprovagao de propostas, 

contrata?ao das mesmas, libera^ao de recursos e o acom- 

panhamento fisico e financeiro dos projetos contratados. 

A Secretaria Executiva detem as fun?6es de ges- 

tao geral do programa, articulagao e atuagao das agen- 

cias, e de execugao das decisoes da CT - Comissao Tran- 

sitoria. 
Por outro lado, os colegiados contam com a par- 

ticipagao de membros da comunidade cientifica, tecno- 

TABELA 1 

Indices de Evolugao dos recursos para Ciencia e Tecnologia 

Agencia Ano Base 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

CAPES 1986 = 100 63,36% 47,05% 42,06% 54,16% 55,09% 46,17% 65,79% 100,00% 91,86% 

1979 = 100 100,00% 74,26% 66,39% 85,47% 86,94% 72,86% 103,83% 157,83% 144,99% 

CNPq 1986 = 100 89,53% 87,70% 86,71% 106,16% 89,86% 93,57% 130,96% 100,00% 188,76% 

1979 = 100 100,00% 97,96% 96,85% 118,57% 100,48% 104,51% 146,28% 111,69% 121,47% 

FNDCT 1986 = 100 137,87% 132,18% 85,64% 92,57% 51,99% 40,26% 54,93% 100,00% 87,02% 

(FINEP) 1979 = 100 100,00% 95,87% 62,11% 67,14% 37,71% 29,20% 39,84% 72,53% 63,12% 

FUNAT 1986 = 100 401,27% 496,27% 263,88% 321,63% 204,81% 187,48% 108,47% 100,00% 106,60% 

(STI) 1979 = 100 100,00% 123,67% 65,76% 80,15% 51,04% 46,72% 27,08% 24,92% 26,57% 

SUBTOTAL 1986 = 100 

oo 

oo" 
o

 105,19% 83,00% 98,20% 74,76% 70,72% 94,65% 100,00% 98,80% 

1979 = 100 100,00% 97,15% 76,65% 90,69% 69,05% 65,31% 87,42% 92,35% 91,23% 

MCT 1986 — 100 79,52% 100,00% 96,95% 

IES 1986 = 100 77,34% 85,18% 96,72% 76,85% 70,26% 71,35% 100,00% 103,17% 

TOTAL 1096 — 100 16,33% 65,87% 67,59% 77,34% 60,96% 56,09% 76,52% 100,00% 101,25% 

PADCT 1986 = 100 33,14% 42,50% 100,00% 113,44% 

Obs.: IBS - Institui?6es de Ensino Superior 

FUNAT Fundo de Amparo a Tecnologia 

Fonte: MID TERM REVIEW Ln. 2489-BR: Sector Project for Science and Technology (PADCT) BANCO MONDIAL - 1987 

logica e empresarial, definindo politicas de planejamen- 

to, analisando e acompanhando as propostas e avalian- 

do os projetos em execugao. 

A Figura 1 refere-se a um Organograma do 

PADCT e que procura resumir as interagoes de suas 

diferentes partes. 

Como e demonstrado, a estrutura do PADCT re- 

quereu a participagao de varios orgaos colegiados com 

enfase no CCT - Conselho Cientifico e Tecnologico, 

na CT - Comissao Transitdria, no GEA - Grupo Espe- 

cial de Acompanhamento, nos GTs Grupos Tecnicos 

de Assessoramento, nos GCCs - Grupos de Consulto- 

res Credenciados e nos CAs - Comites Assessores, res- 

ponsaveis pelas fases de planejamento, administragao, 

acompanhamento do PADCT. 

De qualquer forma, as atividades relacionadas a 

proposigao, analise e execugao para os diversos subpro- 

gramas encontram-se concentradas junto aos GTs, 

GCCs e CAs, onde a participagao da comunidade atuan- 

te em C&T e indispensavel. Na verdade, os procedimen- 

tos em uso no PADCT tern a particular caracteristica 

de conterem as decisoes e as escolhas desta comunida- 

de atraves de representantes indicados e nomeados, que 

tomam assento nas diferentes parcelas da estrutura or- 

ganizacional do PADCT 

Quanto as agendas governamentais pode-se res- 

saltar alguma particularidade entre suas atividades, 

em fungao de suas especificidades, linhas de fomento 

e modalidades de financiamento. 

Assim e que a FINEP consolidou-se como o agen- 

te financeiro do PADCT, tendo em vista sua facilida- 

de e tradigao no exercicio desta fungao; ao passo em 

que o CNPq e a CAPES responsabilizaram-se pelos pro- 

jetos afeitos a formagao e capacitagao de recursos hu- 

manos em todos os subprogramas. 
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A Tabela 2 apresenta, de maneira esquematica, 

a organizagao e a ordem de interagoes entre os diferen- 

tes agentes dentro desta estrutura, descrevendo sua com- 

posigao e suas principals atribui^oes. 

Pode-se identificar a preocupagao em cristalizar- 

se, na estrutura do PADCT, as relagoes entre os repre- 

sentantes das agencias e a comunidade cientifica e tec- 

nologica, na medida das composigoes mistas existentes 

nas diversas esferas dentro do programa. 

Nao significa assegurar resultados, mas sim de es- 

tabelecer condi^oes que sejam favoraveis a supera^ao 

de problemas comuns. 

TABELA 2 

Estrutura Organizacional do PADCT 

AGENTES ESTRUTURA PRINCIPAIS ATRIBUICOES 

Agencias Financiadoras CNPq, CAPES, FINEP, STI (atual Divulgagao de editais, recepgao e aprova^ao de propostas. Contra- 

SDI) tagao, libera^ao e recursos e acompanhamento fisico e financeiro 

dos projetos contratados. 

Agente Financeiro FINEP Repasse dos recursos e consolida^ao das prestagoes de contas das 

agencias. Elabora^ao de relatorios financeiros. 

SE - Secretaria Executiva Secretaries Executivo e Adjunto, re- Administragao global do PADCT. Articulagao com as agencias e 

presentantes das agencias financiado- destas com os colegiados. Execugao das decisoes do GT. 

ras 

Secretarias Tecnicas 1 Secretario Tecnico para cada Sub- Assessoria a SE e apoio as reunioes de GT e CA. Participagao na 

programa, indicado pelo CNPq elabora?ao de editais com o GT e de relatorios sobre demanda, jul- 

gamento de projetos. 

COLEGIADOS 

CCT - Conselho Cientifico e Tecno- 

logico 

31 membros. Representantes de 16 Definigao dos objetivos gerais do PADCT, acompanhamento e ava- 

ministerios e 15 das comunidades cien- liagoes globais. Nomeagao do Secretario Executivo e Adjunto. Exer- 

tifica, tecnologica e empresarial cicio de fun^oes politico-programaticas, escolha de prioridades e 

distribuigao de recursos. Escolha do GEA. 

CT - Comissao Transitoria Cerca de 20 membros. Representan- Analise e aprovagao de propostas da SE, indicagao de membros 

tes das agencias, das comunidades do GT e dos Secretarios Executivo e Adjunto. Acompanhamento 

em C&T, 4 conselheiros do CCT e e avaliagoes do programa. 

coordenadores das subcomissoes da 

Comissao Permanente do PBDCT 

GEA - Grupo Especial de Acompa- 15 membros. 8 especialistas brasilei- Acompanhamento global do PADCT, estabelecendo recomenda- 

nhamento ros e 7 estrangeiros, nao envolvidos goes, sugestoes e criticas. Propostas de reorientagao do PADCT. 
no planejamento ou execugao do 

PADCT 

GT - Grupo Tecnico de Assessora- 12 a 14 membros. Urn para cada sub- Elaboragao de diretrizes, de programagao, prioridades e dos edi- 

mento programa com representantes das tais. Acompanhamento e avaliagao. 
agencias e 10 a 12 da comunidade 

em C&T 

GCC - Grupo de Consultores Cre- Ate 30 membros. Uma para cada Constituigao dos CA. 

denciados Subprograma. Representantes indica- 
dos pela comunidade cientifica e tec- 

nologica 

CA - Comite Assessor Ao menos 7 membros, com 5 repre- Julgamento e recomendagoes das propostas apresentadas. Assesso- 

sentantes do GCC, 1 de cada agencia ramento as agencias na avaliagao final, 

e 1 observador do GT. 
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Acompanhamento e Avalia^ao 

O acompanhamento e avaliagao do PADCT com- 

preende um conjunto de atividades que tern por objeti- 

vo comparar os resultados conseguidos com aqueles 

previstos, e analisar os impactos produzidos sobre o 

desempenho global em C&T 

Estas atividades sao planejadas para serem realiza- 

das com uma da periodicidade ou a qualquer momen- 

to em que se fizer necessario e agregam-se em tres ni- 

veis: projetos e subprojetos, subprogramas e classes 

de atividades; e para todo o PADCT. 

Nos projetos e subprojetos as agencias responsa- 

veis os acompanham e avaliam com o auxilio dos CAs 

e de outros especialistas. Os subprogramas e classes de 

atividades sao avaliados pela agencia executora e exa- 

minados pela SE com assessoramento dos GTs. 

Para o PADCT como um todo ha uma avaliagao 

anual realizada pelo CCT, subcomissoes e GEA. 

SINST - O SUBPROGRAMA DE INSTRUMENTA^AO 

A Instrumenta^ao no PADCT 

O interesse por Instrumentagao, no Brasil, e mui- 

to recente e e conseqiiencia, ate certo grau, das restri- 

Qoes impostas a importa^ao de instrumentos pela resolu- 

9ao n0 354/75 do Banco Central. 

Em 1976, com o objetivo de obter uma visao 

abrangente da situagao da industria de instrumenta^ao 

no pais, o CNPq contratou um estudo de viabilidade 

para a fabricagao nacional de instrumentos. Tal estu- 

do, concluido em 1979, tragou o seguinte diagnostico 

da situagao a epoca: 

• o mercado de instrumentagao no Brasil caracteriza- 

va-se por uma intensa atividade de importa^ao: o con- 

sumo, em 1978, superava os USS 300 milhoes, com 

previsao de crescimento para os anos seguintes (em 

1980, atingiu cerca de USS 500 milhoes); 

• as empresas multinacionais instaladas no pais apenas 

limitavam-se a montar os instrumentos, a partir de 

componentes importados e projetos realizados exclu- 

sivamente nas matrizes no exterior; 

• denotava-se permanente atraso tecnologico; 

• as poucas empresas nacionais produtoras de instru- 

mentos eram de pequeno porte e carentes de investi- 

mentos para P&D; 

• as facilidades para importa^ao de instrumentos, atra- 

ves de isen^oes de impostos, e as dificuldades para 

importagao de componentes tambem dificultaram in- 

vestimentos em P&D; 

• as universidades raramente dedicavam-se ao desenvol- 

vimento de instrumentos, o mesmo se dizendo dos 

institutes de pesquisa; 

• a assistencia tecnica era extremamente dificil ou sim- 

plesmente inexistia, o que inviabilizava o uso conti- 

nuado de diversos instrumentos; 

• a manutengao dependente de componentes importa- 

dos era prejudicada; 

• crescente obsolescencia e escassez de equipamentos 

de laboratorios de P&D nacionais; 

• morosidade e falta de continuidade no financiamen- 

to de projetos; 

• mas, principalmente, a inexistencia de uma politica 

de instrumentagao no pais. 

O proprio CNPq ja havia criado, em 1978, uma 

Coordenagao do Programa de Instrumentagao, em vis- 

ta dos primeiros resultados evidenciados pelo estudo, 

numa tentativa de reverter a situa^ao da Instrumenta- 

9ao no pais. Nao se constituindo numa area de conheci- 

mento tradicionalmente reconhecida, apresentava difi- 

culdades para o apoio a projetos de pesquisa ou desen- 

volvimento de prototipos de novos instrumentos. 

Uma das primeiras medidas tomadas pelo Gover- 

no, anterior mesmo a resolugao n0 354/75 do Banco 

Central, foi a obrigatoriedade de criagao de NAIs - Nu- 

cleos de Articulagao com a Industria - por parte das 

empresas publicas e sociedades de economia mista fede- 

rais, que fossem usuarias ou compradoras de bens de 

capital. Os NAIs deveriam promover, na compra de 

equipamentos, a preferencia pelos de desenvolvimento 

e fabrica^ao nacional. 

A partir dai, outras medidas foram sendo toma- 

das, tais como a fixagao de indices de nacionalizagao 

pelo CDI, controle de importagao de instrumentos pe- 

la SEI, com vistas a protegao de mercado para empre- 

sas nacionais, financiamento de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de prototipos pela FINEP, CNPq, FI- 

PEC (hoje Fundagao Banco do Brasil) e STI (atual 

SDI), inclusao de Instrumentagao na linha ADTEN (A- 

poio ao Desenvolvimento Tecnologico da Empresa Na- 

cional) da FINEP, ''A^ao Programada em Instrumenta- 

gao'' do CNPq (1982), agao da TELEBRAS, reduzin- 

do seus fornecedores estrangeiros e fomentando a parti- 

cipagao de empresas nacionais atraves de encomendas etc. 

A partir de 1984, o PADCT veio aumentar subs- 

tancialmente o apoio a essa area. A Instrumentagao, 

neste subprograma, passou a ser entendida como o con- 

junto de tecnicas usadas para observar, medir, contro- 

lar, registrar, atuar ou transferir informagoes sobre fe- 

nomenos fisicos e fisico-quimicos e, por extensao, os 

instrumentos utilizados nessas tecnicas; inclui as ativida- 

des de formagao de recursos humanos, de capacitagao 

profissional em P&D, de produgao, comercializagao, 

aferigao, integragao, certificagao de conformidade, en- 

saio de instrumentos e atividades de P&D. 

Objetivos e Metas 

O Subprograma de Instrumentagao procurou con- 

templar a produgao nacional de instrumentos, alem de 

estabelecer uma competencia que possibilite o dominio 

efetivo cientifico e tecnologico do setor. 

Suas atividades foram desenvolvidas atraves do 

projeto de desenvolvimento experimental de prototipos 

e cabegas-de-serie de instrumentos de futura comerciali- 

zagao em: controle de processos; biomedica; analitica; 

teste-medigao-eletrica; e teste-medigao-mecanica. 

Sua efetivagao se deu atraves da publicagao de 

editais pelo Grupo Tecnico de Instrumentagao convo- 

cando os interessados para apresentagao de projetos 

de desenvolvimento de prototipos industrializaveis, com 

sua correspondente engenharia de produto. 

Tais projetos foram desenvolvidos pelas empre- 

sas, isoladamente ou associadas a universidades, institu- 

tes e fundagoes dedicadas a P&D. Para o caso do inte- 
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resse ser proveniente de um destes ultimos agentes ha- 

via a necessidade de se comprovar o interesse de uma 

empresa associada em produzir e comercializar os pro- 

dutos resultantes do projeto. 

Ainda mais, seu objetivo contemplou projetos 

que visassem o desenvolvimento, criagao ou adapta^ao 

de tecnologias de ponta. 

Dentre as metas identificadas para o Subprogra- 

ma destacam-se: 

• Apoio e estimulo as universidades, centres de pesqui- 

sa e empresas para o desenvolvimento e subseqiiente 

transferencia para a produgao industrial e comerciali- 

zagao dos instrumentos considerados prioritarios. 

• Fomento e apoio a transferencia de tecnologia univer- 

sidade-industria. 
• Implementagao do uso de instrumentos produzidos 

pela industria nacional. 

• Melhoria da qualidade dos instrumentos. 

• Estimulo ao desenvolvimento e absor^ao de tecnolo- 

gias de ponta. 

Recursos Envolvidos 

O SINST recebeu recursos no valor de USS 15.820 

mil, sendo USS 11.920 mil para despesas locais (contra- 

partida nacional) e USS 3.900 mil para despesas com 

importagoes (recursos do Banco Mundial). Foram efeti- 

vamente aplicadas em projetos do Subprograma USS 

14.600 mil (cerca de USS 1 milhao foi deslocado para 

atendimento ao Programa de Emergencia, criado pelo 

MCT para re-equipar as universidades). As Figuras 2 

e 3 mostram a demanda em numero de projetos e em 

recursos financeiros. 
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Demanda em n0 de projetos nas fases do SINST 
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FIGURA 3 

Demanda em USS milhoes nas fases do SINST 

Fonte (Fig. 2 e 3): GT Instrumentagao - Documento Basico em Instru- 

menta?ao, mimeo, Brasilia, 1988, p. 12. 

CONSIDERAgOES SOBRE A GESXAO DO PADCT 

- ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Identifica^ao de Problemas 

Os desdobramentos resultantes das agoes do 

PADCT devem ser considerados no contexto em que 

o programa foi criado, tendo em larga medida sido in- 

fluenciado por fatores, ora cronicos e de longo prazo, 

ora circunstanciais e de curto prazo. 

Assim e que o PADCT surgiu numa epoca de cla- 

ro decrescimo de recursos do FNDCT, com o progressi- 

vo aviltamento dos padroes de apoio a pesquisa pela 

diminui^ao de recursos para P&D. 

O PADCT encontrou enorme demanda reprimi- 

da que, motivada pelos editais concorrenciais refletiu- 

se na modificagao de algumas linhas de pesquisa, para 

adequarem-se aos editais. Em alguns casos, esse proce- 

dimento acarretou o aparecimento de um grande nume- 

ro de propostas para julgamento, que nao puderam ser 

aprovadas dada a total desvincula^ao entre suas caracte- 

risticas e area de competencia da equipe do projeto, 

com os objetivos propostos. 

Nesse sentido e que se pode estabelecer uma das 

principais criticas do PADCT, na medida de sua trans- 

forma^ao em uma das muitas fontes de recursos para 

a ciencia e tecnologia nacionais, desvirtuando-o de seu 
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principio que era o de estimular inovagoes no sistema 
de C&T a partir da produtividade decorrente de sens 

recursos. Trata-se de um programa de desenvolvimen- 
to e nao de um programa de investimento. 

O PADCT tambem realgou a inexistencia de uma 

atuagao coordenada, dada a dificuldade inicial de se 

fazer funcionar um programa governamental pelos de- 

sencontros entre as suas diferentes agencias. Parte des- 

se problema tambem deriva da dificuldade de suas agen- 

cias em trabalhar segundo novos criterios, distintos da- 

queles que tradicionalmente utilizavam. 

De igual maneira, a posigao de assumir maiores 

encargos sem uma adequada previsao de estrutura e 

pessoal dificultou o desempenho das agencias. 

Observagao particular pode ser feita a FINEP 

por ser agente financeiro do PADCT, que acumulava 

atividades em acompanhar suas modalidades de finan- 

ciamento e os projetos aprovados na concorrencia dos 

editais. Pode-se observar tambem que sua atuagao nao 

alcangou as expectativas iniciais, por alguns considera- 

rem que se retirava recursos do FNDCT, ou que a no- 

va sistematica de julgamentos nao se adequava a prati- 

ca corrente de suas decisoes. Promoveu-se assim um 

certo retardamento no programa, nas fases de contrata- 

gao de projetos e na liberagao de recursos. 

Outro problema identificado se refere ao incom- 

pleto esclarecimento da sistematica dos editais, se de 

fato, refletiram as prioridades da politica nacional de 

C&T, visto que os setores eleitos nao esgotam o elen- 

co de prioridades. Da mesma forma, argumenta-se so- 

bre a distribuigao equitativa de recursos dentro de ca- 

da setor para nao inibir o apoio aos diferentes projetos. 

Em vista das circunstancias em que se deu o 

PADCT tambem desencadeou-se uma frustragao dian- 

te dos resultados dos projetos aprovados apos a fase 

teste, em virtude da grande expectativa e o baixo nume- 

ro de propostas aprovadas. 

Certo privilegio regional tambem pode ser identi- 

ficado, preterindo-se as regioes Norte e Nordeste nos 

processes de selegao. 

O acompanhamento de projetos tambem foi insa- 

tisfatorio, excegao feita a alguns subprogramas. 

O fato do PADCT ter sido concebido, prepara- 

do e assinado em um governo anterior, dificultou uma 

implementagao no governo seguinte que procurou rea- 

valia-lo, quando nao critica-lo. 

Outro problema refere-se a utilizagao dos recur- 

sos do PADCT para o Programa de Emergencia do 

MCT, que ao inves de se constituirem em recursos com- 

plementares com objetivos especificos, passam a ser uti- 

lizados como mais uma fonte de auxilio a pesquisa no pais. 

Aspectos Positives 

De maneira geral o PADCT promoveu o fomen- 

to dirigido, que envolveu a colaboragao das agencias 

no planejamento e implementagao dos projetos numa 

atuagao crescentemente coordenada. 

Houve boa receptividade por parte da comunida- 

de quanto aos recursos disponiveis e ao sistema de jul- 

gamento pelos pares, que resultou num processo mais 

descentralizado e democratico das decisoes e avaliagoes. 

A participagao da comunidade academica, empresarial 

e de usuarios pode se dar na indicagao de prioridades 

para apoio a projetos, e no julgamento de propostas e 

resultados. 

Promoveu-se uma maior interagao entre os dife- 

rentes agentes e que proporcionou aperfeigoamentos 

dos criterios de selegao e avaliagao dos projetos. 

A alocagao de recursos derivou-se de procedimen- 

tos de planejamento e orgamentos previamente defini- 

dos permitindo continuidade as agoes. 

De igual modo, o financiamento da demanda in- 

duzida possibilitou o apoio ao desenvolvimento de pro- 

dutos ainda nao fabricados no pais, alem de estabele- 

cer condigoes favoraveis as trocas e atividades conjun- 

tas de universidades e instituigoes de pesquisa com em- 

presas nacionais. 

O PADCT desencadeou uma maior difusao de in- 

formagoes, maior visibilidade no julgamento, maior en- 

volvimento da comunidade nesse processo e melhor aces- 

so aos recursos atraves dos editais. 

Tambem houve a motivagao de departamentos 

de universidades e institutes para investirem no reapare- 

Ihamento de seus laboratorios a partir da aceleragao e 

desenvolvimento dos projetos apresentados. 

Aspectos Negatives 

De maneira geral, as agencias causaram atrasos 

na liberagao de recursos para os projetos aprovados sem 

reajustes frente a inflagao, assim como retardamento 

nos processamentos de importagoes e na definigao dos 

procedimentos para o acompanhamento dos projetos. 

Tais desdobramentos determinaram o pagamento de ju- 

ros dos recursos disponiveis em moeda estrangeira que, 

nao utilizados, significaram maiores despesas para o 

programa. Os projetos aprovados foram tambem inicia- 

dos com atraso, gerando insatisfagao na comunidade 

usuaria do PADCT. 

A emissao conjunta de todos os editais, ao menos 

na primeira fase (teste), promoveu um acumulo inevita- 

vel de documentos nas diferentes agencias, retardando 

sua tramitagao, que associado a insuficiencia de tem- 

po para analise e emissao dos pareceres resultou numa 

demora generalizada. 

Do ponto de vista operacional argumenta-se a fal- 

ta de clareza e precisao de alguns editais, provocando 

o recebimento de projetos que nao se enquadravam nas 

atividades previstas dos subprogramas. 

A falta de sincronia entre os CAs e os diversos 

GTs, fez-se sentir nas decisoes que nao correspondiam 

ao proposto nos editais, ora por incompreensao, ora 

por posigoes divergentes entre estes colegiados. 

Os pareceres dos consultores ad hoc tambem nao 

foram considerados adequadamente, ao mesmo tempo 

em que documentos de avaliagao e critica ao progra- 

ma nao eram devidamente divulgados, como os relato- 

rios do GEA, que apresentavam sugestoes e corregoes 

de curso para as agencias. 

Percebeu-se tambem que os GCCs nao atenderam 

a todas as areas do conhecimento, dificultando a rela- 

gao especialidade dos consultores versus a natureza dos 

projetos. 
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CONSIDERAgAES SOBRE A GESTAO DO SINST 

- ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Identifica^ao de problemas 

Evidentemente muitos dos limites estabelecidos 

no PADCT desencadearam efeitos na esfera do SINST, 

ora nas dificuldades de procedimentos gerais, ora nos 

obstaculos particulares que surgiram na cria^ao do sub- 

programa para a area de instrumentagao. 

Assim e que a crescente retragao de recursos do 

FNDCT, como foi comentada, e associada a interrup- 

?ao do Programa de Instrumenta^ao do CNPq, a par- 

tir de 1984, foram fortes determinantes para aquecer a 

demanda de projetos para o edital-teste de 1984, onde 

nao houve boa correspondencia aos requisites do edi- 

tal, uma vez que procuravam adequar-se a oportunida- 

de, nao tendo sido especialmente elaborados para o 

PADCT. 

A diminui^ao dos recursos inicialmente previstos 

de US$ 40 milhoes para cerca de USS 15 milhoes para 

o SINST, tambem deve ser considerada no comprome- 

timento de alguns dos resultados a serem alcan^ados. 

Por outro lado, a exigencia de comprova^ao do 

interesse de uma industria em produzir e comercializar 

os produtos resultantes da pesquisa desenvolvida em 

universidades ou institutes de pesquisa, tambem falhou, 

pois, as empresas nao encontraram projetos com carac- 

teristicas tecnicas previamente definidas e em prazos 

aceitaveis que garantissem o desenvolvimento de produ- 

tos comercializaveis. 

Neste aspecto em particular, a recente aprova^ao 

de projetos de fabricagao de instrumentos de teste e 

medi^ao de grandezas eletricas pela SUFRAMA (Supe- 

rintendencia da Zona Franca de Manaus) representa 

um conflito com os objetivos do SINST e uma amea- 

ga as atividades de P&D na area de instrumentagao. 

Tal se da, segundo argumento de especialistas, pelo fa- 

to de que projetos la instalados resumem-se a monta- 

gem de instrumentos fabricados no exterior, sem a ne- 

cessaria presenga de pessoal qualificado para absorver 

a tecnologia. 

Os efeitos do SINST sobre a industria foram ain- 

da muito timidos. As empresas nao ganharam muito 

animo frente as exigencias de garantias reais estabeleci- 

das pela FINEP, que para uma atividade de maior ris- 

co como o desenvolvimento de produtos e capacitagao 

no setor, nao Ihes permitia assumir. Ja as instituigoes 

de pesquisa e universidades estavam isentas destas obri- 

gagoes. 

Aspectos Positivos 

Afora os comentarios relacionados ao PADCT 

como um todo destacam-se outros comentarios proprios 

ao SINST, o que Ihe assegurou avaliagoes favoraveis 

junto a coordenagao geral do programa. 

O SINST contribuiu para o fortalecimento da com- 

petencia empresarial do pais, com relagao a fabricagao 

de produtos de diversas cotegorias de instrumentos e 

areas afins: dos 132 projetos contratados de 1985 a 

1987, 34 foram concluidos, dos quais 7 foram transferi- 

dos para as empresas. 

Criou melhores condigoes para a implantagao de 

P&D de tecnologias voltadas a instrumentos de concep- 

gao convencional e de tecnologias avangadas, permitin- 

do o financiamento de diversos itens-pessoal, equipa- 

mentos, material de consumo, material bibliografico 

necessarios a execugao dos projetos. A emergencia, ape- 

sar de timida, de competencias profissionais e de novas 

empresas na area, constituem resultados que merecem 

ser avaliados. 

A adogao de colegiados com a participagao de 

academicos, empresarios e representantes do governo 

possibilitaram a formagao de um canal de comunicagao 

entre os agentes envolvidos na problematica da instru- 

mentagao. Dessa maneira, a identificagao de necessida- 

des do mercado nacional foi uma decorrencia de dife- 

rentes pontos de vista, alem de proporcionar uma coor- 

denagao para apoio a instrumentagao. 

O SINST propiciou uma intensa participagao da 

comunidade no planejamento, julgamento e acompa- 

nhamento dos projetos. Afora os relatorios tecnicos, a 

pratica de apresentagao de resultados por meio de semi- 

naries alcangou sucesso, tendo em vista o grande inte- 

resse motivado em suas tres experiencias. 

Suas atividades permitiram que fossem dados os 

primeiros passes para a implantagao, no pais, de um 

sistema de Informagao em Instrumentagao. 

Houve importante ganho na experiencia de proce- 

dimentos para financiamento de projetos, alem da apren- 

dizagem no gerenciamento de um programa com carac- 

teristicas distintas dos programas tradicionais de P&D. 

O SINST forneceu subsidies para a formulagao 

de politicas para o desenvolvimento do setor, tendo 

em vista estudos sobre importagao, importancia estrate- 

gica e capacitagao nacional. 

Particularmente o Subprograma de Instrumenta- 

gao pode considerar-se bem sucedido, dada a combina- 

gao de um GT talentoso e agressivo, e de uma secreta- 

ria tecnica competente e dedicada. Varies instrumentos 

cientificos foram desenvolvidos e ja se encontram em 

fase de produgao. Destes, tres tern importancia na area 

eletronica e foram desenvolvidos na Universidade de 

Sao Paulo. 

Aspectos Negatives 

Os problemas identificados agregam em larga me- 

dida o conjunto de dificuldades pelas quais passou o 

SINST, somados a alguns dos aspectos negatives perti- 

nentes a esfera do PADCT 
Entretanto, a falta de sintonia inicial entre o 

GT e a CA deve ser manifestada, uma vez que desen- 

cadeou diferengas entre as propostas iniciais e as deci- 

soes no julgamento. 

O exercicio inicial a partir de projetos tipicos e 

hipoteticos para o estabelecimento do orgamento do 

subprograma tambem apresentou resultados insatisfato- 

rios. 

Um estudo mais sistematico para medir e conside- 

rar os efeitos do subprograma sobre a industria ligada 

a instrumentagao precisa ser realizado, superando as 

avaliagoes ainda restritas aos projetos apoiados. 
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comentArios finais 

Uma primeira evidencia geral acerca do PADCT 
e de se sugerir a consolidagao da experiencia ja adquiri- 

da pelas agencias de fomento e financiamento, a fim 

de se aperfeigoar a sistematica desenvolvida para uma 

agao conjunta. Neste caso, uma revisao dos relatorios 

de avaliagao, onde sejam acenadas reorientagoes nos 

procedimentos gerenciais, seria revestida de grande per- 

tinencia e oportunidade. 

Da mesma forma, uma avaliagao cuidadosa do 

MCT e de suas agencias, quanto as vantagens do siste- 

ma de julgamento pelos pares, poderia promover aper- 

fei?oamentos e adequagoes proveitosas a sistematica 

adotada. 

No que concerne ao SINST, uma reavaliagao dos 

resultados obtidos na primeira fase do PADCT ja foi 

realizada, tendo em vista a apresentagao de suas justifi- 

cativas para a continuidade do subprograma para a se- 

gunda fase do PADCT. 

Assim sendo, um novo conjunto de recomenda- 

(poes foi elaborado abordando os novos direcionamen- 

tos para: projetos especiais; aparecimento de microem- 

presas; projetos e desenvolvimentos de prototipos; for- 

magao de recursos humanos; e fortalecimento do Siste- 

ma de Informagao em Instrumentagao. 

Abstract: 

This paper presents an evaluation, through a managerial 

point of view, of the Instrumentation Subprogram of 

the PADCT - Program for the Support of Scientific 

and Technological Developement. It points out the 

innovative aspects of the program as a whole call for 

proposals through editals, the technical criteria to be 

met, the methodology for project selection and approval, 

and follow-up systems and, more specifically, of the 

subprogram itself. At the end the authours suggest the 

adoption of these new managerial procedures by the 

Brazilian Financing Agencies in their usual mechanisms 

of R&D project support. 
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