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INTRO DU^ AO 

A Comunidade cientffica brasileira tem assistido com 
apreensSo a redu^ao dos recursos flnanceiros alocados pelo 
govemo para pesquisa na univeisidade. 0 financiamento 
especffico para a atividade de pesquisa, dado que 6 atual- 
mente condi9§o de sua existencia, tem sido discutido acalo- 
radamente pela comunidade universitaria, embora, as vezes, 
sem suficiente material de andlise. Nossa inten9ao 6 contri- 
buir para esse debate, apresentando elementos de natureza 
histdrica e economica que possam orientar uma sokujfo 
realista e criativa para o impasse atual. 

A CRIA^AO DA INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA 
NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

Inicialmente abordaremos os aspectos menos recen- 
tes, ou "historicos" que origin am a situa9S:o presente, 
mostrando como surge a preocupa9ao com a pesquisa na 
universidade, como 6 gestada a poh'tica que a toma possf- 
vel, quais os agentes e mecanismos acionados e qual a racio- 
nalidade implfcita na experiencia vivida. Depois, nos con- 
centraremos no exame da situa9ao em que se encontra a 
universidade, atualmente, frente as tendencias de diminui- 
9ao dos recursos destinados a pesquisa em seu interior e do 
fortalecimento de estruturas paralelas de P&D, atd certo 
ponto conflitantes com ela. Ao longo deste artigo tomamos 
a experiencia da UNICAMP, que estudamos mais direta- 
mente, como suporte de algumas considera9des que fare- 
mos. 

A Pesquisa na Universidade e os Convenios 

Grande parte do esfor9o de desenvolvimento cientf- 
fico e tecnologjco do pafs tem sido, direta ou indireta- 
mente, intermediado pela universidade. Seja pela forma9fo 
de recursos humanos, seja atravds da realiza93o de pesqui- 
sas, sua participa9fo evidencia-se como imprescindfvel. 
nao menos evidente que, praticamente toda a atividade de 
pesquisa e de forma9fo de pessoal pos-graduado, so tem 
sido possfvel na medida em que foram mobilizadas, atravds 
de convenios, fontes de recursos paralelas ds tradicional- 
mente responsdveis pela manuten9ao da universidade. 

*Este artigo i fiuto de um Projeto desenvolvido pelo Nticleo de 
Politico Cientffica e Tecnoldgica da UNIC AMP, com o apoio do 
CNPq. Agradego especialmente a Amilcar Herrera, Eduardo Ma- 
chado, Jorge Tapia e Antonio BoteDio pela inestimdvel colabora- 
gSo. Agradego tambim a Fdbio Erber e Simon Schwartzman pe- 
las criticas feitas a uma versdo preliminor. Algumas delas foram 
incorporadas ao trabalho. 

** Institute de Geociincias e Nticleo de Politico Cientffica e Tecno- 
ldgica da UNICAMP. 

Esses convenios costumam envolver, como contra- 
tantes, orgaos de financiamento a pesquisa, empresas esta- 
tais ou privadas.. Seu impacto na universidade merece ser 
avaliado por estes serem a expressao da demanda social por 
ciencia e tecnologia, direcionando, na prdtica, as atividades 
de pesquisa e devido as profundas repercussQes que tdm 
tido no funcionamento da universidade, seja influindo no 
comportamento de seu corpo docente, seja alterando o 
montante e a distribui9fo intema, de seus recursos, princi- 
palmente flnanceiros* 

0 surgjmento do convenio, como mecanismo princi- 
pal de mobiliza9ao do potencial cientifico e tecnoldgico da 
universidade, ocorrido em meados da ddcada de 60, deve 
ser entendido a partir do exame das condi9Ses existentes, 
na dpoca, a nfvel dos dois principais agentes que nele se 
iriam envolver: a comunidade cientifica universitaria e a 
estrutura que estava sendo criada no interior do Estado para 
o apoio a pesquisa. 

A m'vel da comunidade universitaria predominavam 
sentimentos de apatia e desconfian9a para com o govemo. 
0 segmento mais engajado politicamente vinha sofiendo 
pressoes especialmente fortes desde o movimento de 64, e 
preocupava-se em assegurar a sua subsist&icia, impedir a 
ocupa9ao da universidade pelas for9as conservadoras, e em 
mante-la como foco de discussao das questSes mais gerais 
atinentes 4 realidade nacional. A preocupa9So com os 
assuntos relatives a docencia e pesquisa existia no contexto 
de uma luta que transcendia o ambito especffico da uni- 
versidade a medida que se pretendia a remo9Sb dos obs- 
ticulos polfticos ao seu desenvolvimento. Mobilizado 
por este tipo de pteocupa9£o, pouca disposi9<ro sobrava a 
este segmento para proper so^Ses para a questfo do de- 
senvolvimento de C&T. Menor importancia ainda era dada 
4s tarefas especfflcas de pesquisa, as vezes desprezadas 
como colaboracionismo. 

O segmento mais conservador dividia-se entre os que 
apoiavam ativamente a interven9ao do regime e a viola9ao 
da autonomia universitdria, e os que, alheios ao debate e 
mantendo uma postura "neutra", realizavam, normalmente 
em tempo parcial, suas tarefas de docencia e uma ou outra 
pesquisa isolada. Com uma visfo arcaica e "quase feudal", 
este segmento nSb podia sequer entender o papel que a 
sociedade estava a demandar da Universidade. 

Em unuitas universidades a situa9ao de apatia e des- 
confian9a 6 rompida pela 394© de um terceiro segmento que 
aparece em cena no infcio da ddcada de 70. Sua composi94o 

♦ Na UNICAMP, em 1974, os recursos obtidos atraves de conve- 
nios chegaram a quarta parte do or^amento total. 

Revista de Administrapao - Volume 19(1) - janeiro/marfo/SA - Piginas 60 a 77 



era heterogenea embora tivessem urn importante papel 
catalftico sobre o conjunto, alguns professores brasileiros 
que retomavam apos alguns anos de experiencia no exte- 
rior. Eles haviam deixado o pars dada a falta de oportuni- 
dades interessantes de trabalho em pesquisa ou docencia ou 
em busca de uma melhor forma^o. Embora nao se filiando 
a posi^o do primeiro setor, tinham uma consciencia mais 
ou menos clara do momento politico que o pafs atravessava 
e da necessidade de manter uma certa independencia em 
rela^So ao governo. Sua competencia tdcnica, permitia-lhes 
nSo apenas visualizar as tendencias cientiflcas e tecnologjcas 
futuras, como ajusta-las as possibilidades e necessidades de 
desenvolvimento do pars. E essa competencia que permiti- 
ria traduzir esta visao em propostas concretas e implementa- 
veis por equipes formadas no interior da universidade. Sua 
vivencia da realidade brasileira e o acesso a informa?^© 
dispontvel no exterior sobre o processo em curso no pars, 
aconselhavam i forma9ao de um "grupo de press§o" vol- 
tado para a obten^o de apoio para pesquisa cientiflca e 
tecnologica e para assegurar seu impacto a m'vel da socie- 
dade. O papel de pesquisador isolado, abnegado e despres- 
tigiado era repelido pela sua obvia inoperancia. Seu contato 
com a realidade da pesquisa nos parses industrializados, 
caracterizada pela vincula9ao com o setor produtivo, suge- 
ria uma orienta9ao e organiza9ao diferente do trabalho na 
universidade. Esta preocupa9ao ia ao encontro dainsatisfa- 
930 existente em setores intemos e extemos a universidade, 
com o "academicismo" e pouco significado pratico da pes- 
quisa na universidade. 

A comunica9ao entre a comunidade universitaria e o 
governo, em virtude do clima de desconfian9a reinante,era 
entao praticamente inexistente. Esse "terceiro segmento" 
constitui-se num importante fator de aproxima9ao. Integra- 
do por elementos de incontestavel prestigio academico que 
em geral nao estavam filiados a oposi9fo mais vigorosa ao 
regime e tampouco se alinhavam com os setores conserva- 
dores, esse segmento foi escolhido e aceitou ser interlocutor 
de um dicilogo destinado a assegurar condi9oes para a im- 
plementa92b de seus programas de trabalho e maior partici- 
pa9£fo na vida universitaria. Outro fator de aproxima9ao se 
verifica com a implanta9ao, a m'vel do Estado, de uma 
estrutura destinada ao apoio as atividades de forma9ao 
de recursos humanos de alto nfvel conseqiiente com a 
importfcicia conferida k C&T dentro da estratdgja de 
longo prazo de "Brasil grande potfncia" Esta jestrutura, 
ligada a esfera de planejamento govemamental era ocupada 
por tecnoburocratas, geralmente com algum tipo de liga9ao 
com a universidade com consciencia de sua potencialidade 
e sensibilidade para seus problemas, e que se constitur'ram, 
por respeitados, em interlocutores do "terceiro segmento" 

A intera9ao que se verificou entre esses dois grupos 
tinha origem, num primeiro momento, numa opini^o 
emitida por um pesquisador numa conferencia ou semina- 
rio, num artigo academico ou de maior circula9ao, que 
despertava a aten9ao para a importancia ou necessidade do 
desenvolvimento de uma certa drea de C&T. Num seguhdo 
momento, ocorria uma consulta informal de um element© 
ligado ao governo a este pesquisador, com vistas a obten9ao 

de maiores infonna96es, que as vezes, redundava na solid- 
ta9ao de um documento a ser discutido ou apresentado a 
niveis de maior poder decisdrio, Acatadas as sugestoes, era 
entdo solicitada ao pesquisador, uma proposta concreta de 
trabalho. Dependendo do caso, tratava-se de um piano para 
a implanta9do de um curso de p6s-gradua95o, de um labora- 
tdrio, ou para a execu9ab de um projeto especffico. 0 
circuito se fechava com a aprova9ao do piano e com o 
desenvolvimento, pelo pesquisador que havia demarrado 
o processo, ou sua equipe, do trabalho proposto. Os meca- 
nismos de financiamento, como veremos, foram sendo 
criados, paralelamente, no curso do processo. Era grande o 
poder auto-refor9ador desta rela9ao, fazendo com que se 
estabelecessem 13908 caracterizados por uma assessoria 
informal entre estes dois grupos, que originava desdobra- 
mentos subseqiientes envolvendo os mesmos pesquisadores 
ou equipes. 

Este mecanismo caracteriza-se pela existencia de um 
tipo especial de integrante da comunidade universitaria 
capaz de, em primeiro lugar, gerar uma iddia aceitavel pela 
tecnoburocracia; em segundo lugar, por ser capaz de ativar 
os diferentes agentes e instancias desta tecnoburocracia, 
dando curso a sua iddia; em terceiro lugar, por fazer com 
que esta iddia, jd transfigurada numa al0039^0 especi'fica 
de recursos, desse origem a uma atividade concreta. Foi 
esse processo de gera9£o de iddias, e de sua frutifica9ao 
pela intermedia9ao pessoal, sem a participa95o global da 
comunidade academica, onde diversos grupos inclusive o 
encaravam com certa reserva, que caracterizou o relacio- 
namento universidade/Estado nessa fase. 

A Forma9ao de Recursos Humanos e o 
Direcionamento da Pesquisa na Universidade 

Uma das primeiras formas de convenio estabelecidas 
sistematica e generalizadamente com a universidade, a partir 
de meados da ddcada de 60, visava a cria9ao de cursos de 
p6s-gradua9ao. A consciencia da carencia de recursos huma- 
nos capacitados para gerir o processo de "modemiza9ao" 
foi a motiva9§b principal deste apoio. 

A escassez de pessoal qualificado, se eraproblematica 
do ponto de vista do setor produtivo, no que tange a ope- 
ra9ao da tecnologja importada, era tanto maior, dada a 
forma9ao profissionalizante inadequada para atividades de 
pesquisa, quando se colocou como necessidade o desenvol- 
vimento de Ciencia e Tecnologia no par's. 

Embora, no limite, o perfil do pesquisador e do pro- 
fissional "necessdrio" para a opera9ao da tecnologia, e 
conseqiientemente o tipo de treinamento que devem rece- 
ber, sejam diferentes, a carencia existente era de tal ordem 
que estimulava uma 392:0 assistematica e autolegitimada de 
apoio. Os recursos alocados ao ensino de p6s-gradua9a:o 
eram compatr'veis com as diferentes necessidades, justifi- 
cando-se por tres vias. 0 pos-graduado era necessario a 
medida que, como professor melhor qualificado, iria 
formar novos profissionais que deveriam incorporar-se k 
industria em expansdo; como pesquisador universitario 
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poderia desenvolver alguma atividade de pesquisa ou de 
apoio a industria; como profissional, assumiria cargos tra- 
dicionais de lideran9a ou impulsionaria, intemamente as 
empresas, as atividades de P&D e transferencia de tecnolo- 
gia. 

Ao m'vel do setor do aparelho de Estado que atuava 
na area, a consciencia de que a pesquisa era essencial para o 
ensino de pos-gradua^o tem um papel importantissimo na 
explica9ao do volume de recursos a ela destinado nessa 
etapa. 

O apoio recebido nfo foi, entretanto,indiscriminado: 
a decisao da tecnoburocracia que manejava o aparelho em 
implanta9§o de influir no direcionamento da pesquisa 
cientifica e tecnoldgica d evidente, tan to nos documentos 
oficiais como nos pronunciamentos individuais. Devido a 
clareza com que ali aparece essa decisao, citamos a confe- 
rencia proferida pelo Dr. Joaquim F. de Carvalho, do 
IBDF, em setembro de 1971, no Institute de Biofisica da 
UFRJ (Souza et alii, 1972). 

"A fim de dinamizar a aqao govemamental conceder- 
se-ao recursos financeiros preferencialmente aos progra- 
mas e projetos definidos como prioritarios. " "Estes 
centros (. que receberiam os recursos. .) terao a dupla 
missao de formar novos pesquisadores e de executar, com 
maior rendimento, os projetos de pesquisa definidos em 
cadauma das dreas prioritarias". 

E patente a preocupa9a:o expressa no texto - de 
onde retiramos as expressdes entre aspas - em estimular, 
nSTo a pesquisa em geral, mas sim aqueles "programas ou 
projetos definidos como prioritarios" Evitar-se-ia assim a 
"pulveriza9ao de recursos" concentrando o "apoio gover- 
namental" em "cmtros de excelencia", "estimulando a 
capta9ao de recursos privados" o que permitiria conceder 
uma "remunera9a:o condigna" e "condi95es de trabalho as 
equipes de pesquisadores" e "concentrar esfor90S no de- 
senvolvimento de tecnologia industrial" 

O tipo de pesquisa a ser desenvolvido tendia a ser 
determinado, portanto, pelo govemo. As decisdes eram 
tomadas em nome de uma racionalidade economica e de 
imperatives sociais e se consubstanciavam nao em instru- 
9des ou normas rfgidas mas no oferecimento discricionario 
de recursos que a viabilizavam. Nao ha que desprezar, 
entretanto, a maior influencia que tinham, desde o im'cio 
do processo, os grupos ou pesquisadores que trabalhavam 
nas areas que vieram a ser favorecidas. 

0 resultado desse estfmulo seletivo a diferentes dreas 
pode ser avahado pela experiencia da Coordena9fo dos Pro- 
gramas de P6s-Gradua9ab em Engenharia (COPPE) da 

» O Institute de Ffsica chegou a receber, em 1974, para cada cru- 
zeiro proveniente de seu oryamento conente, tres cruzeiros 
atraves de convenio. A figura 1 mostra que o Institute de Ffsica 
em 73 e 74 concentrou 70% dos recursos obtidospela universida- 
de atraves de convenios e que a participa^o conjunta da Fkcul- 
dade de Engenharia e do Institute de Ffsica no total se manteve, 
ate 77, superior a 50%. Esta concentra?ao poderia ser explicada, 
entre outros fatores, pelo maior dinamismo dos pesquisadores 
dessas Unidades. Ela nos parece, entretanto, um claro indfcio de 
uma causa determinante extema, como a indicada, a qual soma- 
ram-se elementos de outro tipo. 

UFRJ, que 6 at^ hqje mantida com recursos das agencias 
de financiamento ou pela andlise dos recursos obtidos por 
convenios pelas diferentes unidades da UNICAMP, que 
indicam um privildgio inequfvoco do Institute de Ffsica e 
da Faculdade de Engenharia.* 

Outro aspecto do apoio concedido para pesquisa em 
dreas "prioritdrias" 6 que constitui-se, em muitos casos, 
numa forma de aportar recursos a universidade buscando, 
ainda que seletiva e parcialmente, resgatd-la de uma situa- 
930 geral de crise. Numa conjuntura de queda relativa dos 
recursos correntes, a universidade como um todo tinha 
sua opera9do comprometida, tomando-se necessario suple- 
mentd-la atravds de outras fontes. 

Apesar de reconhecida a importancia da pesquisa, 
inclusive como instrumento de forma9ao de pessoal, ndo 
havia, como ainda hoje nao hd, a possibilidade de realizd-la 
sem o apoio de fontes extemas a universidade. Assim, o que 
era negado de um lado, atravds da compressao or9amentd- 
ria, com reflexos profundos na qualidade de ensino em 
geral, era concedido de forma concentrada e especifica de 
outro, atravds dos convenios, buscando manter o nivel em 
algumas dreas. Isto foi obtido inicialmente atraves do apoio 
a p6s-gradua9do. 0 financiamento de projetos especfficos, 
caracterfstico de uma segunda fase, tinha um duplo papel 
de forma9ao de recursos humanos e de gera9ao de resulta- 
dos nesses campos especialmente interessantes. 

Todo esse quadro estava bem ajustado a polftica mais 
geral cfo govemo no campo da educa9ao superior, generica- 
mente referida como "Reforma Universitdria" Como se 
sabe, o govemo, resgatando uma demanda dos estudantes e 
professores por transforma9oes radicais e progressistas 
implantou a partir de 1968 a sua Reforma Universitdria. 
Ela tinha como um dos objetivos a forma9ao de recursos 
em qualidade e quantidade coerentes com as necessidades 
determinadas pelo npvo modelo de desenvolvimento. A 
massifica9do dos cursos univeisitdrios, aldm de ir ao encon- 
tro das aspira9oes da classe mddia, atendia d necessidade de 
forma9fo dos "operadores da tecnologia importada", para 
satisfazer a demanda generalizada das empresas. Osinteres- 
ses de mais longo prazo, do govemo, expresses inclusive 
no modelo proposto, supunham, entretanto, a forma9ao 
de uma elite que estivesse apta a acompanhar o desenvol- 
vimento cientifico e tecnoldgico mundial. 

Assim, os convenios devem tambdm ser entendidos 
como um instrumento de suplementa9ao de recursos para 
atender os interesses de setores da universidade e do go- 
vemo, numa situa9§:o de restri96es or9amentdrias para a 
edue3920. Parece plausfvel sugerir que o govemo tenha 
buscado compatibilizar a tendencia de restri92o de re- 

' cursos para a universidade e a necessidade de apoiar ali a 
realiza9ao de atividades de pesquisa, que demandavam 
recursos apreciaveis, atendendo seus interesses de mais 
longo prazo. 

Dado que os recursos para pesquisa eram extemos 
2s dota90es da universidade, era possfvel remunerar adi- 
cionalmente os docentes-pesquisadores de dreas especial- 
mente demandadas pelo mercado, compensando a coinra- 
930 dos saldrios. Era para a drea tdcnica que ia o grosso 
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dos recursos dos convenios e, nao casualmente, era justa- 
mente este tipo de profissional que, segundo as prioridades, 
deveria ser mantido na universidade. 

Por outro lado, o apoio dado a universidade cumpria 
um papel de legitima^o social do govemo. Assim, o arro- 
cho or9amentdrio era seletivamente sanado, com a vanta- 
gem de que, na aparencia, a 39ao do govemo de fomento 
a pesquisa ganhava conota9ees bem mais amplas. 

Os Convenios e a Liga9ao da Universidade 
com o Setor Produtivo 

A disposi9ao de conectar a estrutura de pesquisa em 
cria9fo ao aparelho produtivo do par's estava sempre pre- 
sente. Uma das maiores preocupa90es dos responsaveis pela 
formula9ao e implementa9ao da polftica de C&T tern sido a 
pequena liga9ao do setor produtivo (em especial das empre- 
sas privadas nacionais) com as institui95es de pesquisa 
cientrTrca e tecnologica. Isto porque seria essa liga9ao a 
maneira.mais adequada de suprir a falta de P&D intema as 
empresas e assim aumentar sua eficiencia e contribuir para 
o desenvolvimento do par's. 

As vantagens que a universidade apresentava em rela- 
930 as estruturas similares existentes eram, na ^poca, 
decisivas. Era ali onde se concentravam os poucbs recursos 
humanos e infra-estrutura material que poderiam ser mo- 
bilizados para atender ao setor produtivo. 

Numa palestra proferida em agosto de 1973, o entao 
principal responsdvel pela polr'tica cientr'fica e tecnologica, 
Ministro do Planejamento Reis Velloso (1973), reconhece 
os problemas que enfrentava a universidade brasileira para 
buscar uma maior vincula9ao com o setor produtivo, mas 
expressa tambdm sua confian9a na possibilidade de alterar 
essa situa9ao e "atraves de instrumentos de politica eco- 
nomica" e de "dota9ao adequada de recursos" de maneira 
a propiciar o "maior engajamento da universidade no pro- 
grama tecnoldgico", "atravds de projetos especrfrcos", 

A situa9ao de desajuste 6 bem sintetizada por ele: 

"A empresa 6 sempre um pouco desconfiada quanto a 
colocar o destino de uma pesquisa, que muitas vezes vai 
determinar a sua taxa de expansao nos anos seguintes, na 
universjdade" 

"Por outro lado, a universidade tern os seus proble- 
mas intemos, de nao dar a impresslo que ela se transfor- 
mou, agora, num simples agente do setor produtivo do 
par's" 

Decla^Ses de pessoas-chave, como essa, o proprio 
texto dos documentos oficiais, os mecanismos de apoio 
criados e o volume de verbas canalizado para a universi- 
dade mostram que o Estado decidiu "apostar" na uni- 
versidade como geradora de tecnologia a ser repassada ao 
setor produtivo. 

A avalia9ao do sucesso das medidas implementadas 
exige um exame das caracterr'sticas estruturais de nossa eco- 
nomia que condicionam essa vincula9ao. Ha que destacar, 
em primeiro lugar, que n<ro tern sido por falta de medidas 

govemamentais explr'citas de fomento que o setor produti- 
vo de capital nacional tern deixado de utilizar em maior 
medida a universidade ou os Institutes de Pesquisa. Tanto a 
nr'vel de formula9fo dos pianos, onde esse setor d consulta- 
do e defendido em nome do fortalecimento do empresaria- 
do nacional, como a nfvel de programas especrfrcos, onde 
ele € tambdm favorecido pela tecnoburocracia, o Estado 
tern tentado criar conr^Qes para propiciar aquela liga9ao. 

Convdm entretanto, analisar mais detidamente o 
processo seguido pelo setor produtivo para a satisfa9ao de 
suas demandas tecnoldgicas tra9ando um paralelo entre os 
parses centrais e perifdricos, no que conceme a orienta9lo 
dada d pesquisa bdsica e aplicada. Nos parses centrais, 
mecanismos de mercado ou impostos pelo Estado — mas 
mesmo neste caso bastante influenciados pelas necessidades 
do aparelho produtivo — determinam a racionalidade e o 
conteudo da pesquisa aplicada e do desenvolvimento de 
tecnologia. Nesse caso, os requerimentos do setor produ- 
tivo, dados pela dinamica de reprodu9ao do sistema, sao 
repassados, via setor de pesquisa aplicada, para o setor 
de pesquisa bdsica, aonde impulsionam, com enfase dife- 
renciada, varias dreas do conhecimento cientr'fico. Deste 
modo, ainda que de forma "filtrada", o setor de pesquisa 
basica tambdm responde as demandas do setor produtivo 
determinadas pela conconencia intercapitalista. 

Nos parses perifdricos o padrSio de desenvolvimento, 
dependente e excludente, determina um contrnuo processo 
de substitui9fo de importa9oes que vincula a produ9ao 
intema de mercadorias, antes importadas, a tecnologias 
ja conhecidas no exterior. As caracterr'sticas do produto, 
estabelecidas a priori, tomam proibitivoo desenvolvimento 
intemo de tecnologia. Outros aspectos ligados d disponi- 
bilidade de equipamentos e insumos, tamanho de mercado, 
distribui9ao de renda etc., agravam essa situa9ao. Este 
conjunto de fatores faz com que o setor de pesquisa apli- 
cada nao seja estimulado pelo setor produtivo, como nos 
pafses centrais. As empresas multinacionais satisfazem 
suas necessidades pela importa9ao de tecnologia ou com 
pesquisas realizadas em seus proprios laboratdrios, geral- 
mente no exterior. Id as empresas nacionais, impelidas 
pela concorrencia, optam por soloes mais adequadas ao 
calculo empresarial, feito em termos da expectativa de 
custo/lucro/risco associada ao processo de decisSb tecno- 
Idgjca. Um resultado bem conhecido foi a generaliza9ab da 
importa9a:o de tecnologia determinando uma fraca deman- 
da no setor de pesquisa. 

Essa situa9So de desvincula9ao estrutural entre o 
aparelho produtivo e a estrutura de C&T toma necessario 
um estr'mulo artificial aos setores de pesquisa aplicada e 
basica nos pafses perifericos. A "ausencia" de demanda 
por parte do setor produtivo impele o Estado a assumir 
sozinho o fomento e direcionamento da pesquisa aplicada 
buscando orientd-la, segundo suas prioridades, para o 
desenvolvimento do pafs. 

A necessidade de que 0 Estado assumisse esse tipo de 
tarefa era claramente entendida, ja no infcio da ddcada de 
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70, pelo grupo responsavel pela politica de C&T. Em pa- 
lestra proferida pelo Prof. Peliicio Ferreira, em 1972 
(Ferreira, 1973), 6 colocada a questao, que aparece tambdm 
explicitamente em outro documento seguramente produ- 
zido pelo mesmo grupo (CACTAL, 1972). 

"Fica, entao, o govemo com a dupla responsabilidade 
de fmanciar maci9amente o complexo Ciencia e Tecnologja, 
e de conduzir ele proprio os problemas e projetos especffi- 
cos de pesquisa. Deverd, ainda, o govemo, suprir de algum 
modo a absten^o do empresario no processo de incorpora- 
9ao ao sistema economico das inova9oes que porventura 
conseguir em seus laboratorios" 

" A articula9ao dos orgaos responsaveis pelo setor 
de Ciencia e Tecnologia com o drgSo ou orgaos de planeja- 
mento economico e social e de fomento da atividade eco- 
nomica terd que ser muito estreita para poder minimizar 
as desvantagens representadas pela debilidade do setor 
empresarial como promotor de pesquisas" 

Outro aspecto importante desse paralelo entre as 
estruturas de C&T dos paises centrais e perifericos ^ o da 
origem dos recursos para o seu financiamento. Nos paises 
centrais as empresas privadas realizam intemamente, a 
partir de suas proprias estruturas, a P&D que necessitam, 
ai alocando somas as vezes bastante elevadas, que represen- 
tam parte aprecidvel do total destinado d C&T nestes pafses. 
Sua demanda em rela9fo a universidade apesar de significa- 
tiva 6 menor do que a efetuada pelo Estado, que se orienta 
principalmente para os se tores de ponta e/ou de defesa e, 
nestes, para a pesquisa bdsica. Nos parses perifdricos, entre- 
tanto, o Estado 6 o principal agente financiador, da pes- 
quisa basica na universidade, atravds de seus 6rgaos de 
financiamento. 

Assim, os convenios como modalidade de relaciona- 
mento entre o Estado e a universidade tendem a consti- 
tuir-se numa entidade que substitui, nas duas "pontas" 
(financiador e executor), dois agentes tfpicos do .modelo 
correspondente aos parses centrais que aqui nao existem. 
Uma rela9ao de demanda e suprimento de tecnologia que 
naqueles parses ocorre intemamente ao setor produtivo, 
quando nao dentro de uma mesma empresa, 6 aqui disse- 
cada. Substitui-se o "fomecedor" de tecnologia por um 
agente extemo, a universidade, que idealmente tern condi- 
96es de produzi-la. O papel de demandante 6 assumido, 
transitedamente em princrpio, pelo Estado, que buscaria 
repassd-la ao setor produtivo, teoricamente nela interessada, 
A atua9ao do Estado nessa rela9ao seria, seniTo transitoria, 
pelo menos declinante. Passado um primeiro momento de 
cria92o da infra-estrutura de pesquisa na universidade, os 
seus produtos, em termos de mao-de-obra qualificada e de 
resultados tecnologicos especrflcos passrveis de apropria9ao 
pelas empresas, teriam sua importancia reconhecida pelo 
setor produtivo gerando assim condi9oes para uma intera- 
930 real. A forma que iria assumir essa intera9ao englobava 
desde a realiza9ao, em numero crescente, de projetos espe- 
crficos pela universidade, at£ a forma9ao de pequenas em- 
presas de consultoria, ou mesmo de produ9ao de bens de 
alta tecnologia, a partir de elementos oriundos da univer- 
sidade. 

De fato, passada uma fase inicial, onde a enfase recaiu 
nitidamente na cria9ao dos cursos de p6s-gradua95lo, na 
montagem de laboratdrios, na compra de equipamento, 
enfrm no que denominamos de convenios de "apoio insti- 
tucional", come9aram a predominar os "projetos especr- 
flcos" visando a execu9ao de tarefas definidas, em termos 
de conteiido, prazo, recursos, pessoal etc. Formalmente 
essa atividade era semelhante a desenvolvida pelas frrmas de 
consultoria em atendimento ^ solicita9ao de empresas, 
muito embora os "clientes" fossem as agencias de financia- 
mento govemamentais. Apesar do estfmulo dado ao setor 
privado, atraves de linhas privilegiadas de financiamento 
para o desenvolvimento de tecnologia etc. nao se instau- 
rou, como se gostaria, um processo de intera9ao entre 
"demandantes" e "oferentes" capaz de prescindir, mesmo 
que parcialmente da a9ao maci9a do Estado. 

0 processo que se verificou nSri teve o desenlace 
esperado. A consolida9ao do sistema de desenvolvimento 
cientffico e tecnologico nffo se deu atravds do fortaleci- 
mento do vrnculo entre a universidade e as empresas pri- 
vadas nacionais em busca do aumento de sua eficiencia e 
competitividade. Simultaneamente ao esfor90 de fomento 
a pesquisa na universidade, foram ocorrendo modifica9oes a 
nrvel do setor pubiico da economia que tendem a gerar uma 
estrutura de P&D a nrvel dos Institutes de Pesquisa do 
Govemo e das empresas estatais que, como veremos a 
seguir, coloca em risco a atividade de pesquisa no interior 
da universidade. 

A Polrtica de C&T no Perrodo e o 
Apoio a Pesquisa na Universidade 

Todo esse processo de cria9ao e fortalecimento da 
infra-estrutura de pesquisa na universidade que estamos 
analisando deve ser entendido a partir de uma situa9ao 
mais geral caracterizada pela polrtica cientr'fica e tecnolo- 
gica implementada no perrodo. Ela esteve marcada por uma 
contradi9ao entre a polftica cientr'frca e tecnologica explr- 
cita e implfcita que deve ser referida, como nos diz Herrera, 
a inexistencia de um "projeto nacional" capaz de galvani- 
zar a sociedade em fun9ao de um objetivo comum (Herrera, 
1971). 

Se por um lado eram tomadas medidas para, a longo 
prazo, fortalecer a capacidade intema de pesquisa e aumen- 
tar a massa de recursos humanos de alto nrvel, por outro 
era reconhecida a necessidade urgente de satisfazer a 
demanda tecnologica que o modelo de desenvolvimento 

, acelerado tomava cada vez maior. Evidentemente o impera- 
tive desenvolvimentista de curto prazo era mais forte. A 
industrializa9ao substitutiva de importa9oes e a intemacio- 
naliza9ao da economia em benefr'cio do capital multina- 
donal, que caracterizavam a polrtica economica do perrodo 
conformavam uma demanda tecnologica cuja satisfa9§'o 
supunha, independentemente da nacionalidade da empresa, 
o acesso ao exterior. Isso, por um lado, evidenciava a 
carencia de recursos humanos e infra-estrutura para a gera- 
9ao de tecnologia intemamente e, por outro, a op9ao pela 
"transferencia de tecnologia" como solu9ao. Era essa 
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"transferenda" que, simultaneamente, levaria ao desen- 
volvimento economico e auxiliaria na capacita9Sd tecnold- 
gica intern a. 

0 atendimento desses dois tipos de necessidade gera- 
va a9Ses contraditdrias que caracterizavam uma polftica de 
C&T explfdta, orientada para o apoio de longo prazo ao 
desenvolvimento dentffico e tecnoldgico, razoavelmente 
respaldada financeiramente, e outra implicita, subordinada 
k polftica economica mais geral. E evidente o papel inibidor 
do desenvolvimento cientffico e tecnologico nacional que, 
a estrat^gia de "transferencia" determina. Entretanto, 
acreditamos ter sido esse consenso acerca da importancia 
da C&T para o desenvolvimento do par's que permitiu a 
convivencia no interior do aparelho de Estado, e a imple- 
menta9a:o simultanea, de racionalidades diferentes, para al- 
can9ar aquele desenvolvimento. 0 fato de que certos setores 
do govemo julgavam equivocada, ou at^ mal intencionada, 
a estratdgia da "transferencia" nSo impedia que ela se 
efetivasse: as premissas poh'ticas do modelo de desenvolvi- 
mento adotado a determinariam mesmo que se dispusesse 
de capacidade tecnolrigica intema. For outro lado, mesmo 
os setores que a legitimavam como uma forma de sanar a 
curto prazo a escassa capacita9fo intema, reconheciam a 
importancia do apoio a pesquisa nauniversidade. 

Sem pretender refutar a id^ia de uma independencia 
de a90es e de existencia de setores diferenciados no interior 
do aparelho de Estado, acreditamos que o setor hegemonico 
tenha acatado e estimulado as medidas de apoio a pesquisa 
na universidade por serem coerentes com seus interesses 
estrat^gicos — de longo prazo —, por nao representarem 
nenhum obstdculo a sua tdtica de curto prazo de aquisi9do 
de tecnologia, e por representarem uma maneira relativa- 
mente facil e barata, numa conjuntura de abundancia 
relativa de recursos, de satisfazer um setor importante da 
intelectualidade e obter junto a ele alguma legitimidade. 

0 apoio recebido pela universidade foi, portanto, um 
resultado de uma estratdgia de capacita9ao cientffica e tec- 
nologica implementada num momento particular do desen- 
volvimento da economia brasileira, a partir das condi95ese 
limita9(3es entao existentes. Um pen'odo marcado, a m'vel 
de capacidade cientffica, pela consciencia de nossa carencia 
de pessoal qualificado; a nfvel tecnologico, pelo mito da 
"transferencia" viabilizadora de progresso economico; a 
nfvel da estrutura de P&D, pela inexistencia de agentes 
capacitados para atender as necessidades entendidas como 
prioritarias. 

O caminho seguido pela universidade nSo foi tran- 
qiiilo. Freqiientemente ela trope90u nos obstaculos que 
assinalamos, originados pela natureza contraditoria do 
processo descrito. O prosseguimento desse caminho, 6 
obvio, estd condicionado por esta mesma natureza con- 
traditoria que cria situa9<5es de impasse como a que descre- 
veremos em seguida. 

OS ANOS RECENTES: A MUDAN^ ADE ROTA 

No item anterior descrevemos o processo que carac- 
terizou a cria9ao e consolida9ao da estrutura de pesquisa 

da universidade brasileira, explicitando a racionalidade e 
os aspectos contraditdrios da Polftica Cientffica e Tecno- 
lrigica do perfodo. 

Agora vamos continuar a histriria apresentando ele- 
mentos que julgamos necessaries para enfrentar a situa9So 
de crise que atualmente vive a pesqisa na universidade 
frente ^ redu9ffo dos recursos disponfveis e o surgimento 
de novos personagens no cendrio cientffico e tecnologico 
do pafs. 

Em algumas universidades brasileiras, os convenios 
com rirgdos de financiamento e empresas, estatais princi- 
palmente, para a realiza9<ro de pesquisa sSo hoje uma 
parte importante do quotidiano. Os professores desempe- 
nham suas tarefas de pesquisa utilizando material adquiri- 
do com financiamento extemo, recebendo complementa- 
95es salariais tambdm provenientes de financiamento. Os 
alunos de p6s-gradua9ao, mantidos com bolsas, desenvol- 
vem suas teses em temas onde existe um esfor90 de pesqui- 
sa, man tido por um aporte financeiro externo. Os funcio- 
ndrios administrativos auxiliam na condu9§o da pesada 
maquina burocratica que toma os convenios possfveis (ou 
quase impossfveis). Os tdcnicos assumem as tarefas mais 
pesadas e/ou rotineiras, igualmente em troca de pagamentos 
originados pelos convenios e os estudantes de gradua9ao 
recebem aulas cujo conteudo e material empregado sari 
fortemente influenciados, pelos convenios em que a univer- 
sidade participa. A universidade como um todo descarrega 
parte da despesa resultante de seu funcionamento na receita 
obtida a partir deles. 

A importancia dos convenios para a manuten9ari da 
universidade chega a tal ponto que sua paralisa9£lri levaria 
algumas de suas unidades ao colapso. Aldm da evidente 
interrup9ao da atividade de pesquisa, seria impossfvel a 
manuten9ao dos equipamentos, laboratririos, bibliotecas e 
de certas facilidades administrativas; haveria uma evasSri 
de professores em algumas dreas, devido i impossibilidade 
de complementar saldrios etc. A nfvel extemo, isto 6, em 
termos do desenvolvimento cientffico e tecnolrigico do 
pafs, essa paralisa9ao teria um efeito mais ou menos imedia- 
to, uma vez que praticamente, toda a pesquisa levada a 
cabo na universidade 6 mantida atrav^s dos convenios e 
esta representa uma parcela ponderavel do esfor90 total do 
pafs. A longo prazo, a diminui9ao da qualidade e quantida- 
de dos recursos humanos formados pela universidade seria 
outra conseqiiencia dessa paralisa9ao. 

0 arranjo institucional que denominamos convenios 
surge no cenario universitario brasileiro respondendo a in- 
teresses internes e externos a universidade, numa dpoca em 
que a preocupa9ao com o desenvolvimento cientffico e 
tecnolrigico do pafs aglutinava importantes setores. A uni- 
versidade era vista, por estes, como o local mais adequado 
para realizar esse esfor90 de desenvolvimento e os convenios 
como o instrumento mais eficiente para mobilizar poten- 

ciais em areas julgadas prioritarias. O complexo mecanismo 
de aloca9ao de recursos, presidido por crit^rios e forte- 
mente influenciado pelas redoes quase pessoais entre 
certos pesquisadores e tecnoburocratas, se nao permitiu 
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alcai^ar algumas das metas previstas, solucionou, ineques- 
tionavelmente, um dos maiores estrangulamentos de que 
padeciamos: a falta de recursos humanos. 

A Diininui9ao dos Recursos Destinados a 
Pesquisa na Universidade 

Essa situagao de privilegjamento da universidade 
tende, entretanto, a alterar-se por volta de 1977, com o 
emperramento da estrutura de apoio i pesquisa na univer- 
sidade, quando da troca de govemos federal e estadual. A 
burocratiza^So crescente e a demora na concessJo do finan- 
damento e na libera^Io dos recursos saio o primeiro indfdo 
da tendencia que se aproftmda mais tarde: a paulatina dimi- 
nuiffo dos recursos destinados pelo govemo as atividades 
de pesquisa na universidade. Essa tendencia tem conotafdes 

extremamente preocupantes para a comunidade dos pes 
quisadores universitarios, dado que pode levar a uma situa- 
930 como a que delineamos. 

0 indicador dispomvel mais adequado para o exame 
dessa tendencia 6 o volume de recursos destinados ^univer- 
sidade pelas agencias governamentais especializadas no 
fomento k C&T. Isto porque, com a excegao dos prove- 
nientes das empresas estatais, eles constituem a quase tota- 
lidade dos recursos disponfveis para o financiamento da 
pesquisa na universidade. A figura 1 mostra como esse 
volume manteve-se aproximadamente constante de 1971 a 
1974, duplicando-se no ano seguinte e crescendo ate atin- 
gjr, em 1979, um valor tres vezes superior ao de 1974. A 
partir de 1979 diminuem sensivelmente os recursos desti- 
nados k universidade, alcan9ando em 1981 um m'vel infe- 
rior ao de 1975. 
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FIGURA 1 - Valores Recebidos Atray£s de ConvSnios pela Unicamp (Participa9&o do Instituto de Ffsica e da Faculdade 
de Engenharia) (Milhdes de Cruzeiros de 1980). 

O comportamento desse indicador esti subordinado 
k evoh^Io dos recursos aplicados em C&T explicitados no 
Or9amento da Uniao, pois 6 neste total que estSo inclufdos 
os fundos e agencias governamentais que atuam junto k 
universidade como o FNDCT, FINEP, CNPq, CAPES etc. 
Dado que estes fundos e agencias nko apoiam exclusivamen- 
te a pesquisa na universidade e que no total de recursos 
explicitados no Or9amento da UniSo, estSo inclufdos outros 

tipos de financiamento a outras entidades, nSo seria de 
esperar uma correspondencia estrita entre as evolu9<5es 
dessas duas categorias. A figura 2, que indica a evolu9ao 
dos recursos para C&T explicitados no Or9amento da 
UniSo, evidencia uma tendencia que 6, entretanto, compa- 
tfvel com a apresentada pelo volume de recursos destinados 
a universidade pelas agencias governamentais de fomento 
k C&T. 

66 Revista de Administrapio • Volume 19(1) • janeiro/marpo/84 



(%) 

11- 

10 SLI 

9'' 

8-- 7,6 

6,8 7 ■■ 

6-- 

5,0 5,0 4,9 5-- 4.7 4,7 4,5 

4.. 
3,4 

3-- 

2-- 

1-- 

I 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1   
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

FIGURA 2 — ProporfSo do Oi^amento da Unido Destinado ao Minist^rio da Educa(3o e Cultura. 
FONTE: Didrio Oficial da Uniao e publica^des da Secretaria do Planqamento da Presid^ncia da Repdblica. 

Uma tentativa de verificar a validade geral dessa 
tendencia nos remete a consideratjSo de um caso especifico 
sob re o qual reunimos informa^o detalhada. Trata-se da 
experiencia da UNIC AMP na obtenfffo de recursos para a 
pesquisa cientffica e tecnologica, que apresenta uma ten- 
dencia semelhante, mostrada na figura 3. Os recursos rece- 
bidos atraves de convenios, a partir de 1971, apresentam 
um crescimento acentuado atd 1975, alcan9ando neste 
ano um volume 6 vezes superior ao de 1971. A partir daf 
decrescem, chegando a um valor relativamente constante 
nos tres ultimos anos 50% menor que o correspondente a 
75. Esta evolufSo d ainda mais preocupante se observamos 
que, a partir de 1975, os convenios para prqjetos especf- 
ficos, que s3o os que originam resultados mais imediatos em 
termos de pesquisa, e que tinham alcan^ado 50% do total, 

caem em 78 para 30%. A discrepancia entre o comporta- 
mento observado na UNICAMP em rela^So ao global pode 
ser explicitada por um lado, pela necessidade de um volume 
elevado de recursos para a cria9So da estrutura de pesquisa 
nessa universidade, que estava ainda em implanta93o, e por 
outro, nos ultimos 2 anos, pela presen9a importante, no 
financiamento de projetos especfflcos de uma empresa 
estatal, a TELEBRAS. 

A comunidade cientffica n3o tern respondido de 
forma concatenada a essa diminui9ao dos recursos desti- 
nados 3 pesquisa. Declara93o de alguns pesquisadores e 
institui9Ses aparecem episodicamente na empresa ou 

transparecem de encontros, semindrios ou de entrevistas. 

O documento mais abrangente que pudemos analisar 
foi o elaborado pelos consultores da CAPES, que municia 
significativamente a comunidade cientffica no debate com 
elementos do governo acerca da atribui93o, ao Ministdrio 
de Educa9ao e Cultura, da responsabilidade de assumir o 
papel de foment© 3 pesquisa na universidade (CAPES, 
1981). Esta redistribui93o de fun9des, num quadro de 
contas de verbas or9amentdrias, jd cronico, e de diminui- 
930 dos recursos para a pesquisa, longe de resolver proble- 
mas levaria a uma deteriora9So ainda maior das condi90es 
de ensino e pesquisa na universidade. Umacoloca93o inicial 
do documento estabelece claramente as atribui95es do MEC 
a serem cumpridas atravds de dota93o onjamentdria especf- 
fica: 

"Deve caber ds universidades e ao MEC a responsabi- 
lidade pela manuten93o bdsica (infra-estrutura) das ativi- 
dades de p6s-gradua93o e pesquisa. Dentre os itens que 
compQem a manuten9ao podem ser citados: remunera9ao 
de pessoal tdcnico e de apoio administrativo em nfveis 
compatfveis com 0 mercado de trabalho; custeio de mate- 
rial de ensino e de consume dos laboratdrios, oficinas e 
setores de apoio tdcnico e administrativo, custeio de servi- 
90s de terceiros e de viagens nacionais de professores (par- 
ticipa93o em banca de teses, pesquisa etc.), aquisi93o de 
livros, revistas, pe9as e acessririos, equipamentos de repo- 
si93o, biotdrio, viveiro etc." 

A Universidade e a Pesquisa Cientffica e Tecnoldgica 67 



O trecho que segue reconhece uma situatjao genera- 
lizada, a que ja fizemos referencia, estabelecendo criterios 
e agentes de avalia^So dosprojetos: 

"A pesquisa, na universidade ou em qualquer outra 
institui9ao, precisa sempre de um adicional especffico, que 
se materializa atravds de um projeto. Esse projeto deve ser 
avaliado pela propria comunidade academicocientifica- 
julgamento dos pares — e deve evitar, ao maximo, previsSo 
de recursos que se caracterizem como manuten^o basica 
dp grupo. Em outras palavras: quanto menos de manu- 

ten9ao houver nos adicionais para a pesquisa, mais est^vel 
serd a comunidade cientifica do pais" 

Nao transparece, nem mesmo nesse documento que, 
como apontamos, foi o melhor fundamentado que exami- 
namos, uma consciencia acerca dos determinantes dasitua- 
930 descrita. A conside^do da segunda tendencia ja refe- 
rida, que passamos a comentar, fomece elementos indispen- 
sdveis para uma andlise que oriente a uma postura mais 
conseqiiente frente a situa9ao que hoje atravessa a pesquisa 
na universidade. 
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FIGURA 3 — Evolu9ao dos Recursos Destinados a Pesquisa na Universidade pelas Agencias de Financianiento (Bilhoes 
de Cruzeiros de 1981). 

FONTE: Relatorios anuais das agencias financiadoras; Ferreira, J. P., 1980. Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico. A Experiencia Bra- 
sileira, Rio de Janeiro, UFRJ. Mimeo, outubro/1980; Brunetti et alii, 1981, CNPq - Um Enteado da Politico Oficial; DF, CET/ 
CNPq, fevereiro/81, Mimeo; APJ/COE, 1981, Boletim CNPq de Estatisticas — Indicadores Basicos de C&T — Insumos nP 1, DF, 
maio de 1981; Romani, J.P., 1977, Apoio Institucional a Ciencia e Tecnologia no Brasil (versao preliminar), CET/SUP/CNPq, abril 
1977, Mimeo; e artigos sobre C&T publicados em jomais. 

O Aumento da Despesa em P&D das Empresas Estatais 

A tendencia ao aumento da despesa em P&D e o 
resultado da expansao e amadurecimento das empresas 
estatais e da conseqiiente altera9ao de seu comportamento 
em rela9ao a ciencia e tecnologia, dando origem a cria9a'o 
e/ou fortalecimento de centros de P&D no seu interior. Sua 
importancia demanda uma andlise que situe historica e poli- 
ticamente com maior precisao as a9oes que a originaram e 
que indique seus provaveis desdobramentos. 

As empresas estatais brasileiras tern sido objeto de 
acirradas polemic as por parte daqueles que atuam no debate 
acerca da estatiza9ao da economia nacional. No que diz 
respeito a tecnologia, 6 conhecido, unanimente, seu poder, 
mais que proporcional ao seu consideravel tamanho, de 
funcionar como "importantes utilizadoras difusorase orien- 
tadoras da demanda de tecnologias" (CNPq-APJ, 1981). 
Aceita-se quase que consensualmente, entretanto, que as 

empresas estatais, por se pautarem por criterios de desem- 
penho semelhantes aos das empresas privadas (nacionais e 
estrangeiras) nSo atuam, como seria de esperar, no sentido 
de estimular o desenvolvimento de tecnologia nacional. Os 
criterios que presidem a obten9So de tecnologia: minimi- 
za9<ro de custo e risco, prazo de entrega, alta pondera9fo da 
"tradi9§o do fomecedor" etc., terminam por inviabilizar o 
desenvolvimento proprio ou mesmo autoctone e refor9ar 
a tendencia a importa9So de tecnologia. Isso teria levado a 
um comportamento meramente operativo em rela9ao a 

tecnologia, caracterizado pelo tipo de tarefa executado 
pelos centros de P&D dessas empresas. De fato, apesar do 
discurso preocupado com o desenvolvimento cientifico e 
tecnologico de umas poucas empresas estatais, o que costu- 
mava existir durante a ddcada de 70, na maioria das empre- 
sas, eram laboratdrios de controle de qualidade com aspira- 
9oes a centros de P&D. Um conjunto ainda menor, consti- 
tuido pelas empresas mais preocupadas com o desenvolvi- 
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mento de tecrvologia, resolveu confiar 4 Universidade as 
atividades de pesquisas propriamente ditas, dado inclusive a 
falta de recursos humanos qualificados para atacar proble- 
mas de mais longo prazo. Em algumas delas o financia- 
mento de projetos de pesquisana universidade chegou a ser 
uma norma, ficando sua capacidade intema envolvida com 
problemas tdcnicos urgentes, mrais ligados k produ^o. 

0 aumento do investimento em P&D nas estatais esta 
associado a uma sdrie de fatores dos quais destacamos os 
mais importantes: a) as caracterfsticas, que apresentam, de 
grandes empresas verticalizadas situadas em setores que 
demandam, forte e crescentemente, inova9oes tecnolo- 
gicas; b) o amadurecimento e consolidate dessas empresas 
que, como jd foi indicado, permitiram uma melhor defini- 
950 de suas demandas a nfvel tecnolbgico; c) a inexistencia 
de organismos extemos que pudessem atender de maneira 
satisfatdria a essas demandas especificas (A universidade 
deixou de ser considerada, a partir de certo momento, 
como o local apropriado para desenvolver uma atividade 
com as caracterfsticas pragmdticas e imediatistas que se 
faziam necessdrias); d) o impacto da crise economica mun- 
dial, o aumento dos pre9os de petrdleo e aprdpria falencia 
do modelo de desenvolvimento adotado pelo pals determi- 
naram, devido ds dificuldades do balan90 de pagamentos, 
uma preocupa9ao com a substiU^do dos canais tradicio- 
nais de suprimento de tecnologja (concretamente, o desen- 
volvimento de solu9Qes autdctones passou a ser encarado 
mais seriamente pelas empresas estatais); e) a possibilidade 
de entrar no promissor mercado dos paises em desenvolvi- 
mento pelo oferecimento de vantagens tipicas de uma tec- 
nologia de tipo diferenciado, mais adequada ds suas carac- 
terfsticas; 0 um ultimo fator, de grande importancia, 6 a 
remo9do da dificuldade, para a opera9do de centres de 
P&D, que representava a escassez de recursos humanos 
qualificados. A gera9ao, em boa medida pela universidade, 
de um contingente razodvel de pessoal capacitado viabilizou 
a cria9fo e consolida9a;o desses centres. 

A cria9a:o desses centros, tern impulse a partir de 
1973, simultaneamente a um crescimento dos recursos 
alocados pelas estatais a C&T, e ainda num perfodo de 
franco privildgio das universidades no que tange i concessao 
de fundos para pesquisa. A defasagem, havida entre o apa- 
recimento desses centros e sua emergencia como atores 
importantes no cendrio de C&T, que ocorre mais recente- 
mente, pode ser explicitada pelo fato de algumas das gran- 
des empresas, que seriam justamente as que iriam demandar 
mais fortemente o desenvolvimento de tecnologia, estarem 
ainda em processo de cria9a:o. Em segundo lugar por ser a 
implanta9do de um verdadeiro setor de P&D relativamente 
secunddrio, dada a existencia de problemas mais graves a 
serem atacados. 

A importancia que hoje assumem os gastos em C&T 
das empresas estatais ndo permite que as mesmas possam 
ser consideradas, como o eram atd hd algum tempo, em 
fiu^do das crfticas apontadas, como protagonistas me no- 
res do cendrio cientffico e tecnolbgico nacional. Pode-se 
discordar acerca da orienta9do, do conteddo, ou mesmo 
da qualidade da pesquisa por elas desenvolvida, o que ndo 

se pode negar 6 o volume crescente de recursos por elas 
aplicado. 

E em meio a essa situa9ao contraditoria que ganham 
corpo aprecia9c5es como a do professor Josd Goldemberg, 
em palestra proferida em junho de 1978, " as grandes 
companhias estatais, Petrobrds, Eletrobras, Nuclebras e 
outras, passaram aos poucos a estabelecer seus proprios 
laboratories de pesquisa nominalmente engajados em 
pesquisas dedicadas as finalidades da companhia. Este d um 
tipo de tentativa de fixa9So de prioridades em pesquisa, ja 
que as universidades n3o o faziam. A CEPEL, por exemplo, 
Laboratbrio de Pesquisas da Eletrobras, tem-se dedicado a 
pesquisa de grandes componentes eldtricos e linhas de trans- 
missSo, tarefa que poderia ter sido confiada as universida- 
des" (Goldemberg, 1978). 

A tentativa de quantificar a importancia crescente dos 
gastos em P&D nas estatais exige a considera9ffo da maneira 
como vem sendo alocados, pelo govemo, os recursos para 
C&T. Os recursos destinados explfcita e especificamente 
para o setor aparecem no Or9amento da UnifTo, onde se 
encontram individualizados os fundos e entidades corres- 
pondentes como o FNDCT, CNPq, CAPES, FINEP etc. 
Nessa parcela estao inclufdos, como jd indicamos, o apoio 
k pesquisa na universidade e o or9amento de alguns dos 
Institutes de Pesquisa do govemo. 

Aldm desses recursos o govemo destina, de forma 
descentralizada, atravds de diversos mecanismos e agentes, 
recursos para o desenvolvimento de C&T que, por isso, sao 
tambdm inclufdos na categoria "recursos govemamentais 
para C&T". A evok^ab dessa categoria estd apresentada 
em valores monetdrios reais, na figura 2, juntamente com a 
evolu9ao dos recursos para C&T explicitados no Or9amento 
da Unido. As curvas apresentadas foram obtidas a partir de 
dados divulgados por diversas fontes, buscando minimizar o 
efeito das incorre95es e/ou distor90es detectadas. E impor- 
tante ressaltar que a apresenta9ao destas num mesmo grafi- 
co ndo significa que estejamos imputando aos brgdos de 
govemo uma reparti9ao planejada, ou mesmo ex-ante, do 
total de recursos para C&T, entre os recursos explicitados 
no Or9amento da Unifo e os alocados de forma descentra- 
lizada. 0 total gasto em C&T pelo govemo d uma categoria 
computada, ou melhor, estimada, ex-post. Como d mostra- 
do, a participa9ao desses recursos naquela categoria global 
caiu, de 54% em 1976, para 27% em 1981, indicando a 
existencia de um volume crescente de recursos cuja desti- 
na9a:o nSo pode ser claramente determinada. 

Alguns analistas identificam essa mesma tendencia de 
diminui9a:o da participa9ao dos recursos do o^amento da 
UniSo no total de gastos govemamentais em outros setores 
da economia. Ela seria devida a uma tendencia descentrali- 
zadora na execu9a:o desses gastos, em beneffcio de um 
maior poder de decisao de agentes que escapam a progra- 
ma9ao do or9amento da Uniao e que passaram a ter maior 
liberdade no dispendio de recursos. Sem duvida, foram as 
empresas estatais as que mais se beneficiaram dessa situa9ao 
e, provavelmente, foram tambdm elas que mais pressiona- 
ram, direta ou indiretamente, para a sua ocorrdncia. 
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At^ que ponto a tendencia observada de descentrali- 
za^ao na aloca9So de recursos para C&T reflate umainten- 
cionalidade do govemo, ou 6 apenas um efeito aleatorio 
resultado das afOes, vezes incoerentes dos diferentes 
6rg2os que atuam no setor, 6 diffcil dizer. 0 fato 6 que a 
evidencia mostrada na figura 2, a partir dos dados precdrios 
divulgados pelo govemo, indica o crescimento de um 
volume de recursos cuja destina^Jo precisa d desconhecidae 
que ocorre simultaneamente ao processo que descrevemos, 
de fortalecimento de um novo agente no sistema de C&T 
do pats e de diminui^o dos recursos para pesquisa na uni- 
versidade. Como jd indicamos, seria diffcil' comprovar a 
existencia de uma rela^So de causa e efeito fundamentada 
num comportamento racional de um brglTo, alids sabida- 
mente inexistente, que controlasse a aplicafffo de recursos 
para o desenvolvimento de C&T. 0 que os dados disponf- 
veis mostram, entretanto, 6 o resultado de todo o processo 
descrito, que, por envolver um grande mimero de agentes 
que combatem em vdrias frentes, nSto permite, senSb 
a posteriori, a compreensSo de sua evolu^fo. 

A quantiflca^o direta dos recursos aplicados pelas 
estatais em C&T, que poderia invalidar ou corroborar a 
tendencia evidenciada pelos dados globais e indiretos, es- 
barra nas dificuldades das estimativas jd realizadas. A insu- 
ficiente precisao dos conceitos utilizados, a falta de uma 
serie historic a razodvel, a ndo explicitafjdo de fontes e cate- 
gorias etc. faz com que seja diffcil arriscar prognosticos 
acerca da evolu9ab daqueles recursos. 

Como deve ter ficado claro, as causas da diminui9ao 
dos recursos para a pesquisa na universidade ndo sdo mera- 
mente conjunturais. Essa diminui9do 6 o resultado do pro- 
cesso que buscamos descrever e suas causas estdo estreita- 
mente relacionadas a maneira como vem se dando o desen- 
volvimento da economia brasileira e em especial, ao tipo de 
participa9do do Estado. O papel que este tern desempenha- 
do, na formula9ao e implanta9ao da polftica cientfflca e 
tecnologica explfcita e implfcita, tende a continuar sendo 
determinante, embora se alterem as prioridadese apare9am 
novos agentes, 

Como vimos, a cri392:0 de um vfnculo real entre o 
setor produtivo e a universidade, que pudesse substituir a 
simu^ao desse vfnculo, representada pelos convenios, 
propiciando o fortalecimento e direcionamento da estrutura 
de pesquisa, implantada e mantida pelo govemo atravds 
deles, nao se efetivou realmente. 0 setor produtivo nab 
aprendeu a ver na universidade, e nem mesmo nos Institu- 
tes de Pesquisa parceiros confiaveis na sua lida para obter 
tecnologia. As empresas privadas, por participarem muito 
marginalmente desta expetiencia, nem sequer foram sensibi- 
lizadas por ela. As estatais, embora delas pudesse ser espe- 
rada uma postura diferente, e apesar de terem sido prota- 
gonistas da experiencia, optaram por manter o comporta- 
mento tradicional (importa9ao de tecnologia) ou por tri- 
Ihar um caminho prdprio, independente da universidade, de 
desenvolvimento de tecnologia. 

De fato, pretender que a universidade possa desen- 
volver tecnologia e entregd-la ao setor produtivo como ele 
a necessita - como um pacote - e assim propiciar a vincula- 

930 que origine um fortalecimento do status tecnologico do 
pars e um maior desenvolvimento economico, supQe desco- 
nhecimento de algumas de suas caracterfsticas flmdamen- 
tais, Os limites e idiossincrasias da universidade nao permi- 
tem que ela desempenhe um papel tSo amplo. Insistir neste 
caminho seria contraproducente, pois al^m de nSo se obter 
0 resultado esperado deteriorar-se-iam as condi95es tfpicas 
e necessdrias da atividade universitdria. 

Por outro lado, a partir de um esfor90 que envolveu a 
prdtica dos convSnios como dispositive de simu^ffo, 
pretender que pudesse ser efetivada a vincu^do entre a 
universidade e 0 setor produtivo supOe desconhecer, ou 
pelo menos subestimar, as causas estruturais da desvincula- 
9do existente. Na medida em que permanece 0 padrdo de 
desenvolvimento dependente e excludente, caracterizado 
pela internacionaliza9do da economia e pela marginaliza9do 
de amplos setores, 6 impossfvel pensar numa altera9do dessa 
situapdo. 

De qualquer forma, a inten9do do govemo de deso- 
brigar-se, paulatinamente, do fomento k pesquisa na univer- 
sidade, desativando parcialmente o mecanismo de simula9ao 
representado pelos convenios foi efetivada. Ndo que o pro- 
cesso de desenvolvimento de C&T tenha-se tornado "en- 
dogeno" ou liderado pelo setor produtivo, Na verdade, o 
Estado continua tendo uma fun9ao decisiva e talvez cres- 
cente, embora ndo explicitada da mesma forma, e at^ pres- 
cindindo da contribui9do da universidade enquanto gera- 
dora de tecnologia. 

O que tende crescentemente a ocorrer 6 uma rela9do 
"intema" ao Estado, que passa a privilegiar tipos de ativi- 
dade diferentes dos definidos pela universidade, e que tern 
como agente central seus Institutes de Pesquisa e os Centres 
de P&D de suas empresas. 

0 IMPASSE ATUAL; 
PREOCUPAgOES E PERSPECIWAS 

0 tratamento da atual situa9do de impasse exige, and- 
lises capazes de balizar as urgentes medidas a serem tomadas 
pela comunidade e pelo govemo no sentido de impedir dis- 
tor9oes pemiciosas e de diffcil 001x6920, garantindo a rea- 
liza9ao, na universidade, da pesquisa automotivada, funda- 
mental para o desenvolvimento do pafs. Por outro lado, 
demanda um esfor90 de "adivinhar" o futuro buscando pre- 
parar a universidade para desempenhar o papel que dela se 
espera. E nessa linha que se deserivolve este ultimo item do 
trabalho. 

Uma anflise prospectiva da situa9ao especffica da 
universidade enquanto geradora de C&T exige a considera- 
930 de cenirios possfveis a partir da avalia92o dos aconte- 
cimentos passados, especificamente relacionados ao desen- 
volvimento de C&T a nfvel intemacional, e seu reflexo na 
situa9ao brasileira. Vejamos entSo, primeiramente, alguns 
aspectos dessa evolu9ao*. 

C&T na D£cada de 70; Situa^o Intemacional 

Uma das avali90es mais bem documentadas da expe- 
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riencia tecnol6gica recente dos pafses centrais, 6 um relatd- 
rio publicado pela OECD em 1980 (OECD, 1980; CNPq, 
1981). Segundo este documento, a queda de produtividade 
e a ausencia de inova9c5es significativas, manifestas a partir 
de 1973, sao um indlcio do encerramento da fase de dina- 
mismo tecnologico iniciada no p6s-guerra. 

0 ano de 1973 pode, inclusive, serentendidocomoo 
marco inicial da fase descendente de um 49 ciclo longo de 
Kondratieff, onde a tendencia a present SO da capacidade 
instalada, com base na tecnologia desenvolvida na fase di- 
namica anterior, predominaria, funcionando como um 
obstdculo ao progresso tecnoldgico. A desaceleraf^o do rit- 
mo inovativo teria, por sua vez, um impacto negative na 
estrutura produtiva devido k diminui?^© na taxa de investi- 
mento e, conseqiientemente, no nfvel de demanda efetiva. 

Seria o encerramento dessa fase de dinamismo tecno- 
ldgico e o advento de problemas economicos e politico- 
sociais, como a-pressSo no sentido da melhoria nas condi- 
96es de vida e trabalho da popula^Sb, abrangendo reivindi- 
ca90es como a prote^o e conserva9ffo do meio ambiente, a 
autogestao e a desaliena9ao do trabalho, que estariam mar- 
cando o quadro vigente na ddcada de 70 e antecipando a 
situa9a:o da de 80? 

A nivel dos parses centrais o resultado dessa situa9ao 
teria sido uma expansao mais moderada, em rela95o a ddca- 
da de 60, da sua pesquisa cientifica e tecnologica e sua 
modifica9ao qualitativa, tan to nas atividades levadas a cabo 
pelos govemos como pelas empresas. 

Notou-se um leve redirecionamento da P&D sob a 
responsabilidade do govemo no sentido do atendimento das 
demandas sociais, seja pela enfase em dreas de fronteira cujo 
impacto nas condi9flfes de vida da popula9fo sera inevita- 
velmente grande e potencialmente positive. A grande exce- 
930, em termos de recursos aplicados e de exitos tecnold- 
gjcos, foi sem diivida o setor de microeletronica, Diferente- 
mente da ddcada anterior onde ocorreu um estimulo — e 
conseqiiente resultado — semelhante para todas as dreas e 
em quase todos os paises, na ddcada de 70 apenas o setor de 
microeletronica nio seguiu a tendencia de contra93o de 
recursos e de obten9ao de avan90s apenas marginals. Isto se 
deve, seguramente, as caracteristicas "reformistas", apresen- 
tadas pela chamada "revolu9So" microeletronica, de atuar 
fun dame ntalmente no barateamento dos processes produ- 
tivos atravds, entre outras coisas, da redu9ao da mao-de- 
obra empregada (Erber, 1982). A nivel das empresas veri- 
ficou-se igualmente uma atenua9ao quantitativa e uma mu- 
dan9a qualitativa, aumentando a enfase em pesquisas que 
pudessem proporcionar resultados a curto prazo, apesar de 
menos significativos. 

Nota-se, portanto, a partir da segunda metade da 66- 
cada de 70, uma reorienta9So dos recursos alocados em 
C&T, aumentando a parcela destinada a pesquisa aplicada 

♦ Eles atuam como um contraponto mais amplo da relaQao univeisi- 
dade, setor produtivo, Estado, que analisamos atd aqui, contri- 
buindo para melhor caracerizar a situagJo atual e orientar-nos para 
a explora??© de perspectivas. 

e a desenvolvimentos tecnoldgicos associados a tecnologjas 
jd difundidas, em detrimento da alocada para a pesquisa 
bdsica. O potencial de desenvolvimento tecnologico voltou- 
se para os aspectos cruciais mais imediatos dos grandes 
problemas que, entretanto, para sua resolu9ao efetiva, de- 
mandam mudan9as tecnologjcas de muito maior extens<ro. 
Problemas como a perspectiva de esgotamento de certos 
recursos naturals, especialmente os energdticos, e de degra- 
da9ab do meio ambiente, foram apenas contomados atra- 
v^s do desenvolvimento tecnoldgico associado a ajustes 
menores do aparato produtivo. 

A crescente oligopoliza9ab da economia mundial, a 
dificil situa9a:o financeira intemacional e a conjuntura de 
recessSo generalizada, impediam que o mecanismo tradi- 
cional de recupera9«ro ciclica fosse acionado. A "destrui- 
95o criadora" a ser ativada a partir de uma "onda de inova- 
90es revoluciondrias" era inviabilizada por obstdculos deri- 
vados do prdprio mmo que foi imposto ao desenvolvi- 
mento cientifico e tecnoldgico. 

A situa9ao exposta, que se mantinha mais ou 
menos restrita aos paises centrais durante a ddcada de 70, 
deu origem a uma brecha, criada pela nao reposi9tid do 
"estoque tecnoldgico" que estava sendo utilizado e difun- 
dido a nivel intemacional. 

C&T na D^cada de 70: Aspectos de Caso Brasileiro 

A abertura de uma brecha nesse esquema, caracteri- 
zada pelas razdes expostas, possibilitou o prosseguimento 
do processo de substitui9ao de importa9des e um aumento 
relative da competitividade dos produtos de paises que, 
como o Brasil, jd possuiam uma razoavel infra-estrutura 
industrial, propiciado pela difusSO das inova9<5s que impul- 
sionaram o desenvolvimento dos paises centrais atd meados 
dos anos 60. Este conjunto de inova95es teve sua difusdo 
estimulada pela 3930 de grandes empresas, principalmente 
multinacionais, que, adequando-se a nova situa9ao vigente, 
estabeleceram novas politicas de comdrcio exterior e de 
mercado intemo, de transferencia de tecnologia etc. 

O desempenho apresentado pelo Brasil nao poderia 
ter sido obtido a partir do reduzido estoque de recursos hu- 
manos existente no final da d^cada de 60 como salienta- 
mos, o papel dauniversidade neste sentido foi extremamen- 
te importante: seja pela forma9§o dos "operadores da tec- 
nologia importada" que estava sendo difundida, seja atravds 
da gera9ao de elementos com maior grau de especializa9ao 
para a adapta9fo ou desenvolvimento da tecnologia que era 
demandada. Os responsdveis pelo processo de "aprendiza- 
gem tecnoldgjca" (Katz, 1980), apontado como fundamen- 
tal para o aumento daeficiencia da estrutura industrial bra- 
sileira, foram, em alguma medida, um resultado da ah^So 
da universidade. 

As atividades de pesquisa realizadas no ambito da 
universidade, embora de escasso impacto direto a nivel do 
setor produtivo, contribuiram, grandemente, para que a 
amplia9ao do estoque de recursos humanos ocorresse sem 
sacrificios insustentdveis de sua qualidade, Em alguns casos 
particulares de intera9do, onde havia um parceiro — geral- 
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mente uma empresa estatal - realmente interessado nos re- 
sultados desenvolvidos, a contribui9ffo da universidade 
ampliou-se, englobando nSo apenas o resultado em si mas 
o efeito de demonstra?^© conseqiiente. 

A conjun??© dos efeitos citados e dos resultados pro- 

piciados pela universidade a partir do estimulo recebido 
atrav^s do apoio financeiro do Estado & atividade cientffica 

e tecnoldgica, contribuiu para o estabelecimento de um 
novo agente dinimico do process© de desenvolvimento 
cientfflco e tecnoldgico do pais: a atua9<ro dos centres de 
P&D das empresas estatais e dos institutes de pesquisa go- 
vemamentais. Mais do que d universidade 6 a esse novo 
agente dindmico que tern cabido uma atua9«ro no piano 
estritamente tecnoldgico com reflexes de aumento da 
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Para recursos explicitados no or? amen to da Unilo 

- penodo 1970/81, Or?amento da Uniflb, Brasilia, DF, Departamento de Imprensa Nacional, anos 1970 a 1981, para os anos 
de 1977 e 1980, COE/CNPq, "Recursos Rnanceiros Destinados a C&T - Seriado Estatfstico", Revista Brasileira de Tecnologia, 
12(4), outubro/dezembro de 1981, p. 44-49. No valor do ano de 1981 excluiu-se o valor do Programa de Mobiliza?5o Energetica 
(PME). 

competencia da industria nacional. E a ele que o desafio 
recente e cada vez mais urgente de ocupaf^o da brecha 
tern favorecido. 

Essas linhas gerais que caracterizam a situafffo atual 
sfo as que servem de base para a explora^o que serd feita 
a seguir da tenddncia futura. 

As Perspectivas 

Considera-se aqui que a situa^o intemacional relativa 
ao desenvolvimento de C&T 6 invaridvel. Aldm disso, assu- 
me-se ainda que diferentes impactos na universidade, e 
portanto suas diferentes formas de atua^fo, seriam deter- 
minados somente pelos dois cendrios nacionais extremes, 
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que servem como balizamento de uma provdvel situa^So 
futura. 

A manuten9§:o dos contomos gerais da situa9ao atual 
intemacional faria com que permanecesse aberta, a mddio 
prazo, a brecha apontada. 0 enfrentamento das questQes 
cruciais para um prosseguimento da acumulafffo capitalista 
a nfvel mundial como a da energia, produf^o de alimentos, 
preserva^o do meio ambiente etc., e que atendesse simul- 
taneamente a pressoes sociais, dar-se-ia apartir do aproftin- 
damento da atividade de P&D em dreas como engenharia de 
materiais, biotecnologia, qufmica e microeletronica. Dado 
ao estdgio atual de desenvolvimento dessas dras, as caracte- 
rtsticas tfpicas deste cendrio, de manutei^do da situafdo 
economica diffcil dos patses centrals, e a prioridade para a 
aloca?^ dos recursos de C&T no setor de defesa, 6 provdvel 
que a matura9do das pesquisas se de a um ritmo se ndo len- 
to, pelo menos moderado. Por outro lado, ocorrerd um lap- 
so de tempo atd que os resultados da P&D possam transfor- 
mar-se num conjunto de inova$0es que origine modifica9Qes 
importantes com o retomo a uma situa9ao de total hege- 
monia dos palses centrals e o fechamento da brecha a que 
se fez referenda. 

O Cendrio de "Manute^do da Tendencia" 

Um cendrio nacional caracterizado pela manuten9do 
da tendencia a nfvel da polftica economica em geral e da 
polftica cientffica e tecnolbgica observada nos ultimos 
anos, limitado pelas condi9Qes impostas pela situa9do pros- 
pectiva intemacional descrita, levaria a uma evolu9fo com 
os seguintes tra90S principals. 

0 primeiro 6 caracterizado pela difusao, no interior 
da economia brasileira, de inova9oes que tendam a econo- 
mizar mdo-de-obra, como as associadas a automatiza9do o 
que seguramente tera um efeito muito mais grave do que o 
que sentirao aseconomias desenvolvidas (Cassiolato, 1981), 

Historicamente tem-se observado que aintrodu9do do 
progresso tdcnico gerado nos parses desenvolvidos em suas 
economias ndo tern, ate agora, causado problemas insupe- 
raveis dada a possibilidade de aproveitar a mao-de-obra 
tornada excedente em outros setores. Isto porque esta mao- 
de-obra participa, ainda que marginalmente, de todo um 
contexto social e cultural que abriga o desenvolvimento da 
nova tecnologia encontrando-se, assim, razoavelmente capa- 
citada a assumir outras tarefas coerentes com a inova9So 
introduzida. 0 mesmo nao ocorre nos parses perifdricos, 
onde a "desqualifrca9ao" da mao-de-obra deslocada invia- 
biliza seu emprego em tarefas cujo carater ainda impe9am 
a automatiza9ao. 

Enquanto nos pafses centrais o desemprego tecnolo- 
gico for90u a tendencia a uma vantajosa especializa9ao cres- 
cente na produ9ao de alto conterido tecnoldgico, capaz de 
absorver parte do excedente de mSo-de-obra, nos pafses 
periftricos n<to foram implementadas polfticas para seu 
aproveitamento realmente produtivo. Ocorreu um "incha- 
mento" do setor tercidrio, apesar da consideravel expansffo 
da economia e particularmente da prod^ffo industrial, 

crescendo tambdm o chamado setor informal caracterizado 
pelo subemprego. 

Assim, no Brasil, alem da manute^So da conjuntura 
recessiva intema que tenderia, por si s6, a agravar o proble- 
ma do emprego, irao somar-se os efeitos da difusao, princi- 
palmente pelas empresas multinacionais, das inova93es 
crescentemente poupadoras de mao-de-obra. Qualquer al- 
ternativa capaz de atenuar este processo de difusao tender^ 
a esbarrar na necessidade de manter ou aumentar a compe- 
titividade dos produtos nacionais e no poder consolidado 
das grandes empresas multinacionais. Aldm do que a ten- 
dencia que ja se observa, em alguns setores e regi5es, de 
reversao do processo de transferencia para os parses perife- 
ricos de certas atividades atd entao intensivas em mao-de- 
obra, poderi intensificar-se em fun9ao da introdu9ao da 
robbtica e da microeletronica em geral. 

A nfvel da abso^ao de mao-de-obra ve-se que a 
simples difusao da tecnologia desenvolvida nos pafses 
centrais, imposta pelas necessidades de reprodu9ao do 
sistema, tenderia a causar problemas cada vez mais graves. 
E isto independentemente da gera9ao intema de tecnolo- 
gia, ou muito menos de ciencia. Como ji foi dito, trata-se 
de um processo intemacional de difusao de um conjunto 
de tecnologias, onde o principal vilao e protagonizado 
pelo robo, e cuja dinamica se assenta nas empresas multi- 
nacionais. 

0 crescimento da demanda de mat^rias-primas, por 
parte dos pafses industrializados, embora mais moderado 
do que no passado, tenderd a viabilizar grandes projetos 
agropecuarios, de minera9ao, de infra-estrutura urbana, 
de energia, de transporte, de armamento etc. Entretanto, 
as caracterfsticas do cendrio de "manuten9ao da tendencia" 
nSo permitirao o aproveitamento cabal dessa oportunidade 
em termos de impacto interne que ela poderia induzir. 

A nfvel do crescimento industrial, pela predominancia 
ja existente do capital multinacional, tendera a ocorrer um 
vazamento considerdvel, o qual serd ainda maior a nfvel 
tecnologico e cientffrco, dada a vigencia do padrdo de 
desenvolvimento imitativo e excludente baseado no pro- 
cesso de substitui9do de importa95es que condiciona o 
comportamento das empresas nacionais e com maior razdo 
o das multinacionais. Outro fator que refor9a esta situa9do 
6 a urgencia, com caracterfsticas muitas vezes demagogj- 
cas e questiondveis, da implanta9ao daqueles projetos de 
produ9So para exporta9ao. 

Oportunidades valiosas de desenvolvimento de tec- 
nologias que permitam um aproveitamento mais eficiente 
dos recursos brasileiros, maximizando o impacto intemo 
das atividades produtivas, serdo perdidas tendendo a repe- 
tir-se a aplica9ao ineficiente e predatoria da tecnologia 
importada. Os condicionantes extemos tenderdo a inibir, 
quer pelo lado da propriedade das empresas e do padrdo 
de desenvolvimento dependente apontado, quer pelo 
imperativo de exportar,' o desenvolvimento cientffico e 
tecnolbgico nacional. Das empresas nacionais somente as 
estatais ou algumas privadas de grande porte poderdo ter 
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alguma atuaijao significativa em termos de desenvolvi- 
mento tecnologieo para se aproveitarem de algumas vanta- 
gens propiciadas pela existencia da brecha. 

A contribuiijSo da universidade neste contexto pode- 
li ser expressiva desde que ocorra uma efetiva liderar^a das 
empresas estatais no processo de decisSo a nlvel tecnolbgico 
e sejam claramente colocadas por elas suas demandas frente 
& universidade. Mesmo sob estas condifQes, que sup&em a 
existencia de uma nova racionalidade e um fortalecimento 
das empresas estatais, o que tender^ a ocorrer 6 o preenchi- 
mento, pela universidade, dos espa90s n9o ocupados pelos 
centros de pesquisa das estatais e institutes de pesquisa do 
govemo. Restaria pois, i universidade, fundamentalmente, 
a tarefa de formafSo de recursos humanos a nivel de gra- 
dua99o e p6s-gradua9<ro, embora o treinamento e/ou aper- 
fei9oamento academico dos graduados tenda a ser crescen- 
temente assumido por aquelas entidades. Poderia, inclusive, 
consolidar-se a tendencia notada de cria93o de recursos 
formais de p6s-gradua9a:o vinculados a institutes de pesqui- 
sa. As tarefas de pesquisa, que constituem o lado menos 
passive da colabora9So da universidade ao desenvolvi- 
mento de C&T, estariam limitadas a areas onde, por razoes 
diversas, fosse julgado interessante a participa92o da univer- 
sidade, com enfase em pesquisa do tipo basico, concentrada 
em dreas "de fronteira", isto 6, em 9reas caracterizadas pelo 
interesse que despertam nos pafses centrais por serem as 
mais importantes para a consolida9So de uma nova onda de 
progresso tecnologieo. 

A medida que o modelo de desenvolvimento do par's 
continue erigindo as caracten'sticas da "manuten9ao de 
tendencia" como prioridades, tendera a existir, supondo 
coerencia entre a polftica cientifica e tecnologica e a eco- 
nomica, uma preocupa9ao preponderante com as areas de 
pesquisa privilegjadas pelos pafses centrais. Isso porque sSo 
os seus resultados que permitirao uma estrategja mais ou 
menos autonoma e nacionalista de aumentar a competiti- 
vidade do setor produtivo nacional. Nao so as areas, como a 
enfase dada a seus aspectos — e isto realmente e o preocu- 
pante - tenderao a ser similares uma vez que, a grosso mo- 
do, tratar-se-a de manter aqui um padrao de desenvolvi- 
mento reflexo. Condicionantes impostos pelo meio ffsico 
poderao ser considerados no estabelecimento de prioridades 
desde que nao determinem "prejufzos" k logica do sistema. 

O que, entretanto, pode ser considerado como o 
efeito mais perverso desta transposi9ao de estrat^gias e seu 
reflexo sobre a questao social. Nos pafses centrais, onde os 
problemas sociais sao bem menos graves, sao as presses 
sociais as respons^veis, em boa medida, pela reorienta9ao r'a 
atividade de P&D nelas levada a cabo*. De fato, uma vez 
que o cenario de manuten9ao da tendencia supoe para sua 
vigencia um canal muito restrito de expressao de "pressoes 
sociais", e provavel que justamente no Brasil, onde sSo tao 
precarias as condi9oes de vida da populagao, seja menor a 

♦ A importancia deste fator e destacada por Salomon em Change 
and Economic Policy, p. 478. 

participa9ao desta num direcionamento da pesquisa cientf- 
fica e tecnoldgica que poderia vir em seu beneffcio. 

Em resumo, pode-se dizei que esta altemativa deman- 
da da universidade um papel importante, na medida em 
que, pela caracterfstica de serem "de fronteira", as 9reas 
que receberao maior impulse exigirao potencialidades, em 
termos materiais e humanos, ainda s6 encontrdveis na uni- 
versidade e s6 verdadeiramente eficientes quando ali situa- 
das. Apesar de importante, a participa9ao da universidade 
tenderd a ser passiva, na medida em que responsiva, tanto a 
nfvel de fom^JTo de recursos humanos, onde deverd aten- 
der as prioridades e necessidades de curto ou mddio prazos 
do aparelho produtivo, fixadas, inclusive, pelo mecanismo 
tradicional de aloca9Jo de recursos 9 pesquisa com cardter 
did&tico, como a nfvel da pesquisa aplicadae do desenvolvi- 
mento de tecnologia, onde estar9 subordinada aos interesses 
dos brgSos de fmanciamento e empresas estatais. 

A Contribui9ao da Universidade serd Expressiva 
se con tar com Demandas Bem Definidas 

Fundamental neste contexto sera a habilidade que 
deverd caracterizar a universidade na detennina92o dos 
limites de sua atua9ao e na escolha de que demandas, 
entre as que a "sociedade" Ihe apresentar, deverSo ser 
atendidas. 

0 perigo de se ser levado a assumir a realiza9ao de 
tarefas pouco condizentes com a fun9So que tern caracte- 
rizado a universidade na sociedade brasileira pode ser bem 
aquilatado pela coloca9ao, bastante amarga, mas reveladora, 
de Alberto Szent-Gyorgyi, Premio Nobel de Medicina e 
Rsiologia em 1973, numa conferencia em Nova lorque, em 
1980: "0 trabalho dos cientistas hqje em dia nao e des- 
vendar os segredos da natureza, mas conseguir que finan- 
ciamentos Ihes sejam concedidos 

O Cendrio de Altera93o de Tendencia 

A vigpneia de um cenario nacional bastante diferente 
do anterior, que significasse uma ruptura com a tendencia 
atual, baseado na autonomia em rela95o ao exterior, e num 
padr5o de desenvolvimento igualitario, alteraria substancial- 
mente as prioridades do pafs, submetendo-as ao interesse 
da maioria da popula9ao. Aflorariam como problemas-chave 
os de satisfa9ao das necessidades basicas da popula95o, 
como alimenta99o, saude, habita9ao e educa9ao. 0 esfor90 
dedicado k resolu9ao destes problemas envolveria grande 
parte do potencial do pafs, recebendo pouca enfase a nfvel 
da polftica economica problemas hqje considerados funda- 
mentais. 

Em termos do setor de C&T haveria uma profunda 
reorienta9ao qualitativa, determinada pelo novo quadro de 
prioridades e uma mudan9a quantitativa, em dire95o 9. sua 
expansao, coerente como o cardter de autonomia em 
rela9ao ao exterior. 

Para explorar o que poderia ser essa reorienta9ao 
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qualitativa 6 importante entender as caracten'sticas dos 
problemas a serem enfrentados. 

A partir do ordenamento dos problemas relacionados 
com a satisfa9ao das necessidades bdsicas da populate, 
utilizando um crit^rio baseado no volume do insumo ne- 
cessdrio em termos de desenvolvimento de C&T para sua 
resolu?^©, passa-se a entender melhor o papel a ser desem- 
penhado por C&T neste cendrio. Acredita-se que esses pro- 
blemas podem ser divididos, ao menos para fins de andlise, 
em trfis grandes grupos. Num extremo estdo os problemas 
cuja solu9ao 6 fun dame ntalmente polftica. Para estes a 
simples implementa9ao desse cendrio 6, em si mesma, uma 
solu92o, ndo havendo necessidade de qualquer agSo no 
campo da C&T. 

No outro extremo, estdo os problemas, que segura- 
mente hqje sSo em numero pequenissimo, cuja condi9do 
necessdria e suficiente para sua solu9ao 6 o desenvolvimento 
e/ou difusdo de conhecimento cienti'fico e tecnologico. 
Este tipo de problema ndo requereria, para sua solu9ao, 
qualquer mudan9a poh'tica ou socio-econdmica mas, ape- 
nas, medidas relacionadas a C&T. 

Entre os dois extremes encontram-se os problemas 
que devem ser os mais numerosos. Para a soh^do destes 
nem as transforma9Qes polfticas, nem as tecnico-cientfficas, 
sdo, por si so, suficientes. Neste caso, a remo9ao dos obsta- 
culos do tipo politico e socio-economico, implicita na 
implementa9do do cendrio, deverd ser apoiada pela difusdo 
de conhecimento cienti'fico e tecnologico desenvolvido, de 
preferencia, antecipadamente. Quando se mencionou este 
tipo de problema estava-se querendo fazer referencia, por 
exemplo, d questao da habita9ao popular no Brasil. Mesmo 
que houvesse hoje no pars um govemo realmente interessa- 
do em dotar cada familia brasileira com condi9oes de mora- 
dia adequada nao seria possivel, com a tecnologia corren- 
temente utilizada, alcazar este objetivo. Os materials con- 
vencionalmente utilizados, bem como as tecnicas constru- 
tivas, demandariam um esfor9o de mobiliza9do economica, 
e mesmo fisica, que o pais ndo teria conc^Qes de absorver; 
sobretudo se se pensar que nesta conjuntura o ataque a este 
problema teria que ser feito concomitantemente a outros 
igualmente urgentes. Com esse exemplo especifico parece 
ficar clara a necessidade de contar com tecnologias distin- 
tas das convencionais que, seguramente, demandarao um 
esfor90 de pesquisa tecnologica e cientifica consideravel. 

Mesmo nos casos em que o insumo cienti'fico e tec- 
nologico for pequeno e que ja exista o conhecimento ne- 
cessario, sua difusao e implementa9ao tenderSo a ser um 
problema nao trivial do ponto de vista cienti'fico e tecno- 
logico, dada a dimens3o quantitativa que ele podera apre- 
sentar. 

De uma maneira geral, entretanto, deverlo ocorrer 
solu96es que demandem um esfor90 consideravel de pesqui- 
sa cientifica e desenvolvimento de tecnologia e que supo- 
nham a atualiza9ao e acompanhamento das chamadas 
grandes tendencias do desenvolvimento tecnologico future. 
Parece ocioso indicar exemplos onde os avan90S cientificos 
na area de engenharia gen^tica, quimica e engenharia dos 

materiais podem oferecer solu9Ses tecnologicas validas 
para muitos dos problemas associados k melhoria das con- 
di95es de vida da popula9ao. 

Mesmo neste cenario de autodetermina9ao que se 
esta analisando, nao poderia ser evitado, ainda que se 
decidisse faze-lo, o impacto dos desenvolvimentos cienti- 
ficos e tecnoldgicos realizados nos paises centrais. A exis- 
tencia de um sistema economico intemacional que tende a 
generalizar-se toma cada vez menos viiveis as experiencias 
de fechamento em rela9ao ao exterior. Os aspectos tecno- 
ldgicos de uma politica economica global coerente com 
esse cenario deverao, entretanto, visar o controle do fluxo 
tecnoldgico em geral e, particularmente, o de inova90es que 
violentem as prioridades estabelecidas. 

Em rela9SQ ao desenvolvimento cientifico ganhara 
importancia a velha questao da possibilidade de utiliza9ao 
do conhecimento de "fronteira" na gera9ao de tecnologias 
coerentes com prioridades sociais diferentes daquelas para 
as quais foi gerado. Acredita-se que o novo paradigma de 
conhecimento que se esta conformando apresenta diferen- 
9as qualitativas tao marcadas em rela9ao ao anterior que 
toma muito real essa possibilidade. Ele levara a uma pro- 
funda revisao de ideias como a da oposi9ao mecanica entre 
tecnologia intensiva em trabalho e em capital e da liga9ao 
deterministica entre o tipo de conhecimento cientifico 
desenvolvido e a sua aplica9ao tecnologica. 0 espectro de 
soloes tecnologicas possibilitado por estes novos conheci- 
mentos e tSo amplo, tao incipientes sao as variantes tecno- 
logicas existentes, e 6 tao revoluciondrio o ganho potencial 
de produtividade no processo de trabalho, que tendera a 
ser relativamente facil atuar em fun9ao das novas priori- 
dades. 

A manuten9ao da brecha que se apontou, dada a 
situa9ao que devera prevalecer a nivel intemacional, teria 
um duplo efeito positive nesse processo, ja que o desenvol- 
vimento cientifico e tecnologico intemo sera refor9ado 
tanto pela relativa debilidade da pressao das inova95es tec- 
nologicas extemas como pela possibilidade de utilizar os 
novos conhecimentos cientificos de uma maneira condi- 
zente com os objetivos de uma nova sociedade. 

Neste contexto toma-se bastante distinto o papel a 
ser desempenhado pela univeisidade. Em primeiro lugar, 
porque o atendimento das demandas sociais determinara, 
a nivel cientifico e tecnologico, um diferente estabeleci- 
mento de prioridades de trabalho e de areas a serem ataca- 
das. Em segundo lugar porque este atendimento tendera a 
envolver uma nova divisao de tarefas no interior da estm- 
tura de desenvolvimento de C&T, cabendo a universidade, 
principalmente, no inicio do processo, um papel de lideran- 
9a em areas emergentes. 

Nao menos importantes serao as tarefas a enfrentar 
no interior da universidade. Novas prioridades levarao a 
diferentes critdrios de avalia9ao da atividade de pesquisa e 
ao conseqiiente desenvolvimento de outras areas de conhe- 
cimento e tipos de pesquisa. A rela9ao entre o conhecimen- 
to cientifico e o popular tendera a ser revisada fugindo-se 
a institucionaliza93o e mitifica9ao do primeiro em detri- 
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mento do segundo. Aintegra^o desses dois tipos de conhe- 
cimento tera que ser encarada seriamente pela universidade, 
buscando utilizar a ciencia em desenvolvimento para viabi- 
lizar so^Oes tecnoldgicas que recuperem e mantenham a 
concep9ao de uma tecnologia n5o agressiva ao meio ambien- 
te ffsico e social, e cada vez mais produtiva e liberadora. 

Modifica9(5es intemas de grande alcance, mas sobre- 
tudo muita criatividade, serSo imprescindiveis para capa- 
citar a universidade a ocupar o importante papel que Ihe 
serd exigido no contexto que se analisou*. 

considera^Oes finais 

Ainda que no segundo cen^rio seja bem mais relevan- 
te o papel a ser desempenhado pela universidade, 6 eviden- 
te sua importancia futura em ambas as situa90es apresen- 
tadas. fi a consciSncia dessa importSncia que provoca uma 
certa apreensSo com rela9ao i situa9ao atual onde nSo 6 
notada a existencia de provid^ncias, por parte do govemo, 
que capacitem a universidade para enfrentar os desafios 
futures. Pelo contrario, assiste-se ao seu progressive esva- 
ziamento. 

Estas considera9Qes finais buscamjustamente apontar 
algumas caracterfsticas ligadas ao papel do Estado no capi- 
talism© brasileiro que, caso aproveitadas, poderiam ajudar a 
desencadear e acelerar um novo ciclo expansive e determi- 
nar um tratamento bastante diferente i universidade. 

Elas dizem respeito, por um lado, ao papel da inova- 
920 tecnologica como desencadeadora de uma onda de 
investimentos na recupera9ao ao longo de um ciclo econo- 
mico de longo prazo e, por outro, k participa95o do Estado 
na economia brasileira como catalisador de um processo 
autonomo de desenvolvimento tecnoldgico. 

Como j£ se mencionou, o mecanismo subjacente a 
recupera9ao cfclica baseia-se na relativa independencia que 
guarda a gera9§d de C&T do m'vel geral de atividade econo- 
mica, possibilitando o surgimento de inova95es revolucio- 
narias durante o pen'odo depressive. Essas inova95es, que 
tern sua utiliza9a:o bloqueada temporariamente pela vanta- 
gem economica associada k manute^ao da tecnica e dos 
equipamentos em que se consubstancia, despontam, passa- 
do algum tempo, propiciando novas frentes de acumula9ao 
e um novo auge economico**. 

Essa relativa "independencia", ja indicada por Kon- 
dratieff, na sua explica9£fo dos ciclos de longo prazo, e tam- 
bdm por Schumpeter, 6 tao mais manipuiavel e potencial- 
mente poderosa quanto maior for o grau de interve^So 
estatal no processo de desenvolvimento cientffico e tecno- 
logjco. Toma-se possfvel, portanto, "fabricar" um novo 
ciclo expansive atraves do investimento em P&D nas ^reas 
mais promissoras. 

• Sobre as caracterfsticas que deveria assumir o ensino universitario 
e em geral, numa situa?§o como a descrita, ver Rattner, Brasil 
1990. 

** Ignacio Rangel refere-se a esse processo relativamente indepen- 
dente de gera^ao de tecnologia utilizando os conceitos de 
"tecnica nova" e "tdcnica novfssima". 

Freeman, referindo-se a conveniencia em n3o aceitai 
deterministicamente a interpreta9ao do ciclo econdmico 
dos pafses centrals, escreve (UNICAMP, 1982): 

"Durante perfodos como o atual, de depressSo, existe 
uma necessidade mais urgente de empurrar mais adiante a 
fronteira tecnologica, de formular polfticas estatais fortes e 
pacientes (de longo prazo) para o apoio da ciencia e tecno- 
logia fundamentals e da inova95o radical. Isto exige uma 
ativa politic a piiblica, que 6 um elemento muito pouco 
presente, tanto nas polfticas restritivas monetaristas como 
nas de estlmulo Keynesiano", 

A economia brasileira apresenta caracterfsticas que 
tomam ainda maior o apelo dessa coloca92o. De fato, o 
pafs possuiu uma estrutura de desenvolvimento cientffico 
e tecnologjco bastante abrangente e sofisticada que, justa- 
mente por nSo apresentar vfnculos fortes com o aparelho 
produtivo, dele n5o depende para manter condi90es, por- 
tanto, de estimular autonomamente esta estrutura na dire- 
920 que melhor Ihe convier e, al^m disso, o que 6 muito 
importante, estabelecer condi93es para a utiliza9ao do co- 
nhecimento cientffico e tecnoldgjco gerado intemamente. 
Experiencias como a da industria de armamentos brasileira 
(Dagnino, 1982) demonstram a capacidade do Estado de 
fomento k pesquisa e forma9ao de pessoal, de estfmulo k 
iniciativa empresarial, de prote92o atravds de seu poder de 
compra, de polfticas fiscais, creditfcias e de com^rcio exte- 
rior. A mobiliza92o desse potencial depende apenas da 
vontade polftica que permita aliar o enorme peso da ativi- 
dade do Estado (o investimento dele dependente repre- 
senta cerca de 60% do total do pafs) a uma polftica cien- 
tffica e tecnologica capaz de tirar partido dos progressosja 
consolidados e resolver os problemas que afligem a socie- 
dade brasileira. 

Outro ponto que diferencia a situa9ao brasileira, e 
que esta estreitamente ligado ao poder do Estado no dire- 
cionamento da variavel tecnologica na atividade economica, 
6 a velocidade com que podem difundir-se, no Brasil, as 
inova9(5es que tern condi95es de levar a uma safda, com 
redobrado dinamismo e autonomia, da atual conjuntura de 
crise. 

Embora seja agora mais diffcil continuar o processo 
de "aprendizagem tecnologica" caracterfstico das duas ulti- 
mas decadas de desenvolvimento industrial, devido k acele- 
ra9ao esperada do processo de inova9ao nos pafses centrais, 
6 verdade que o poder do Estado no estfmulo 2 gera9ao e 
difusao seletiva de inova9Qes podera compensar ampla- 
mente esta dificuldade. 

Alem da existencia de recursos humanos na drea de 
C&T em qualidade e quantidade adequadas, o pafs conta 
atualmente com um setor produtor de bens de produ9ao 
que, apesar dos pesares, 6 capaz de absorver, tanto o impac- 
to direto de novas tecnologias, adequando-se a elas, como 
as demandas intersetoriais que delas resultarem. 

0 mecanismo ate agora presente determinou a difusao 
duplamente seletiva de algumas tecnologias em alguns seg- 
mentos, levando a um movimento capenga do sistema pro- 
dutivo brasileiro. 0 que caracteriza este movimento 6 a 
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convivencia do novo com o velho, da tecnologia nacional 
com a importada, da prodv^ao sofisticada para o consumo 
suntudrio com a importa^o dos meios de prodiwjao e de 
alimentos. Sua superaijao implica uma estrategia de comple- 
mento que permita absorver ainda seletivamente, mas 
planificadamente e com autodetennina^o, novas tecnolo- 
gias. fi essa estrategia que ira apontar, entre outras coisas, o 
caminho a seguir na sele9ao das areas merecedoras de um 
maior esfor90 de P&D. 

Nesse sentido e imprescindivel ter em conta a especi- 
ficidade e as reais prioridades nacionais. Preencher a brecha 
tecnologica seguindo o caminho percorrido pelos parses 
mais avan9ados levara o Brasil a mesma perigosa encruzi- 
Ihada em que eles hoje se encontram (Castro, 1977). 

£ fundamental a busca de novos caminhos, e nessa 
busca a universidade pode ter um papel importante. 
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