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RESUMO

Este estudo tem como objeto a integração universidade/empresa na Região Metropolitana de
Salvador cujo foco de análise é o segmento industrial petroquímico, entre os anos 2002 e 2004.
Tal escolha justifica-se pela variedade dos portes de empresa que esse complexo abriga, pela
sofisticação da tecnologia nele empregada e por sua importância na economia regional. Daí o
propósito de suscitar iniciativas de aproximação entre universidade e empresa, na perspectiva de
ampliar conhecimentos e produzir maior desenvolvimento. O paulatino aprofundamento no objeto
foi guiado por hipóteses decorrentes do seguinte problema de pesquisa: como se configuram e
atuam, no âmbito da Região Metropolitana de Salvador, as variáveis que interferem na integração
universidade/empresa? Para respondê-lo, as variáveis dependentes e independentes guiaram as
seis hipóteses norteadoras desta pesquisa. O tratamento teórico abordou o histórico e o estado
atual do tema, sistemas empresarial e universitário baiano, conceituação e análise do segmento
petroquímico, variados mecanismos de integração, entre outros. Utilizou-se o diagnóstico
analítico-descritivo, por procedimento indutivo, que favorece uma variada e meticulosa coleta
de informações e permite aprofundamento da análise do objeto. A pesquisa enfatizou a abordagem
qualitativa, sem prescindir de dados quantitativos complementares. Aquela foi propiciada por
entrevistas com sujeitos cujas funções os credenciam a promover a integração, tanto na
universidade como na empresa petroquímica. O trabalho de campo também compreendeu a
aplicação de questionários. Os dados secundários foram obtidos em relatórios de pesquisa, anuários
e informes de órgãos governamentais e do setor privado, mediante sites, e em documentos de
seminários sobre o tema, entre outras fontes. O estudo concluiu que é ainda incipiente a integração
na região em apreço devido à existência de vários fatores, todos eles analisados, como, entre
outros, experiência recente das universidades locais e das empresas pesquisadas nesse tipo de
iniciativa, o que leva estas a recorrer às universidades do Sudeste/Sul; diversidade ideológica
entre pesquisadores e empresários; insuficiência de cursos oferecidos, tanto de graduação quanto
de pós-graduação, para atender às necessidades do segmento petroquímico, que, por ser intensivo
em capital, requer aporte avançado de tecnologia.

Palavras-chave: integração; universidade/empresa; tecnologia; competitividade; desenvolvi-
mento.
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ABSTRACT

The purpose of this study concerns university/company inte

gration in the Metropolitan Region of the City of Salvador, State of Bahia, Brazil, and focuses on
analyzing the petrochemical industry sector from 2002 to 2004. This choice is justified by the
variety of company sizes in the sector, by the technological sophistication employed and its
importance in the regional economy. Thus, the proposal to support initiatives for bringing
universities and companies closer together in order to expand knowledge and produce more
development. The gradual deep study of the objective was guided by hypotheses resulting from
the following research problem: What are the configurations and actions regarding variables
that interfere in university/company integration in the Metropolitan Region of Salvador? In order
to answer this, the dependent and independent variables guided six hypotheses that directed this
study. The theoretical treatment addresses the background and current state on the theme, business
systems and the Bahian university student, conception and analysis of the petrochemical sector,
various integration mechanisms, among others. An analytical/descriptive diagnosis was used by
inductive procedure which favors a varied and meticulous collection of information and allows
one to make an in-depth study of this objective. The study emphasized a qualitative approach
without ignoring complementary quantitative data. This was carried out in interviews with subjects
whose positions accredited them to stimulate integration, at both the university and petrochemical
company sectors. Questionnaires were also used in the field work. Secondary data were obtained
from research reports, annual reports and data from governmental agencies and private companies
on their Internet sites, seminar documents regarding the theme, among other sources. The study
concluded that integration in the region under study is insipient due to the existence of various
factors, all of which were analyzed, such as recent experience at local universities and companies
researched in regard to this type of initiative, which leads the same to make use of universities in
the Southeastern/Southern Regions in Brazil; ideological diversity among researcher and
businesspeople; insufficiency of courses offered in both undergraduate and graduate schools in
order to meet the needs of the petrochemical sector, which due to its intensive capital requires
advanced technology.

Key words: integration; university/company; technology; competitiveness; development.
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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo la integración universidad/empresa en la Región Metropolitana
de Salvador y su eje de análisis es el segmento industrial petroquímico entre los años 2002 y
2004. Tal elección se justifica por el hecho de que ese complejo reúne empresas de porte variado,
por la sofisticación de la tecnología que se emplea en él y por su importancia en la economía
regional. De ahí el propósito de suscitar iniciativas de acercamiento entre la universidad y la
empresa, a la expectativa de ampliar los conocimientos y producir un mayor desarrollo. La
paulatina profundización en el objeto de estudio ha sido guiada por hipótesis derivadas del
siguiente problema de investigación: ¿cómo se configuran y actúan, en el ámbito de la Región
Metropolitana de Salvador, las variables que interfieren en la universidad/empresa? Para
solucionarlo, las variables dependientes e independientes guiaron las seis hipótesis que orientan
este trabajo. El tratamiento teórico tuvo en cuenta la evolución histórica y el estado actual del
tema, los sistemas empresarial y universitario de Bahia, la conceptuación y análisis del segmento
petroquímico, los variados mecanismos de integración, entre otros. Se utilizó el diagnóstico
analítico-descriptivo, por procedimiento inductivo, dado que éste favorece una variada y
meticulosa recolección de informaciones y permite un análisis profundizado del objeto. La
investigación puso énfasis en el enfoque cualitativo, sin que se haya prescindido de datos
cuantitativos complementarios. Entrevistas con sujetos cuyas funciones los acreditan para
promover la integración, tanto en la universidad como en la empresa petroquímica, propiciaron
el enfoque cualitativo. El trabajo de campo también abarcó la aplicación de cuestionarios. Los
datos secundarios se obtuvieron a partir de informes de investigación, anuarios e informes de
organismos gubernamentales y del sector privado, a través de páginas web, y en documentos de
seminarios sobre el tema, entre otras fuentes. El estudio concluyó que es todavía incipiente la
integración en la región examinada debido a la existencia de varios factores, todos ellos analizados
en el trabajo, como por ejemplo: la poca experiencia de las universidades locales y de las empresas
consideradas en este tipo de iniciativa, lo que las lleva a recurrir a las universidades del Sureste/
Sur; la diversidad ideológica entre investigadores y empresarios; la insuficiencia de los cursos
ofrecidos, tanto en la graduación como en el posgrado, para atender a las necesidades del segmento
petroquímico, que, por ser intensivo en capital, requiere un aporte avanzado de tecnología.

Palabras-clave: integración; universidad/empresa; tecnología; competitividad; desarrollo.
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