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O projeto de cria?ao do Centro de Desenvolvi- 

mento de Industrias Nascentes propoe viabilizar eco- 

nomicamente o surgimento de pequenas empresas 

voltadas a geragao de produtos resultantes de inova- 

?6es tecnologicas, respeitando a voca?ao economica 

das regioes e as caracteristicas de um polo tecnologico, 

como sera definido. 

Este empreendimento sera dirigido a pesquisa- 

dores que desenvolvem pesquisas tecnologicas, como 

uma forma de apoio que possibilite a ultrapassagem 

do estagio de desenvolvimento do estudo piloto para a 

produ?ao passivel de comercializa?ao. 

Este projeto foi concebido na PROMOCET - 

Companhia de Promo?ao de Pesquisa Cientifica e 

Tecnologica do Estado de Sao Paulo - empresa vincu- 

lada a Secretaria de Estado da Industria, Comercio, 

Ciencia e Tecnologia - SICCT e enquadra-se dentro 

do Programa "Tecnologia Nacional para as Empre- 

sas" idealizado como um instrumento de agao do 

atual governo do Estado de Sao Paulo para fomentar o 

Sistema Estadual de Ciencia e Tecnologia. 
Este projeto foi elaborado pela equipe que assi- 

na este trabalho. 

INTRODUgAO 

Nos paises em desenvolvimento como e o caso 

brasileiro, cabe ao Estado comprometer-se com o pro- 

cess© de desenvolvimento tecnologico seja atraves das 

a^oes de seus orgaos de pesquisa e desenvolvimento, 

seja destinando recursos significativos e adequados 

para propiciar a gera^ao e utiliza^ao de uma tecnolo- 

gia nacional, que deve estar adequada as nossas carac- 

teristicas, recursos e necessidades, e conseqiiente- 

mente, ao mercado. 

Revista de Administra^ao - 

Para efeitos deste estudo, entende-se por tecno- 

logia "o conjunto organizado de todos os conhecimen- 
tos cientificos, empiricos ou intuitivos - empregados 

na produgao e comercializa?ao de bens e de servigos, 

produzida e levada a sua plena utiliza?ao pelo setor 

produtivo, atraves de um sistematico encadeamento 

de atividades de pesquisa, desenvolvimento experi- 

mental e engenharia" (Longo, 1984). 

0 programa "Tecnologia Nacional para as 

Empresas" propoe a?oes para viabilizar o desenvolvi- 

mento e utiliza?ao de tecnologias avan<?adas atraves 
de tres grupos de atividades basicas: 

1) Implanta?ao de nucleos de difusao de novas tecno- 

logias nos orgaos vinculados a SICCT 
Esses nucleos sao constituidos por grupos de espe- 

cialistas, materiais, suporte laboratorial, e instala- 

coes industrials embrionarias, voltados ao desen- 

volvimento de tecnologia em fungao dos interesses 

economicos do estado. 

2) Fortalecimento do Sistema Estadual de Ciencia e 

Tecnologia 

E decorrente da reavalia^ao e reestruturagao dos 

instrumentos de formula?ao de politica, pianos e 
do sistema de fmanciamento de ciencia e tecnolo- 
gia. 

3) Divulga^ao de informa?6es tecnologicas 

Consiste na sensibiliza^ao de setores empreende- 

dores da economia e da comunidade tecnologica, 

atraves da dissemina^ao de informa?6es tecnologi- 

cas referentes a processes e produtos desenvolvidos 

nas institui^oes de pesquisa. 

Dentre as atividades de implementaQao dos nu- 

cleos de difusao de tecnologias avanpadas e visando 
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possibilitar a transferencia dessas tecnologias (*) para 

a comunidade foi concebido o projeto de cria?ao de 

Centres de Desenvolvimento de Industrias Nascentes. 

A consecu^ao das iniciativas do programa 

"Tecnologia Nacional para as Empresas", em especial 

para o Centre de Desenvolvimento de Industrias Nas- 

centes, devera respeitar as caracteristicas regionais do 

Estado de Sao Paulo a serem estabelecidas em areas 

consideradas como polos tecnologicos. 

POLOS TECNOLOGICOS: 

CONCEITUACAO E LOCALIZACAO 

Entende-se como polo tecnologico o resultado 
da reuniao, dentro de uma mesma regiao, de institu- 

tes de pesquisa, universidades e/ou centros tecnologi- 
cos govemamentais ou privados que desenvolvem ativi- 

dades em campos de interesse da tecnologia nacional, 

seguindo a voca?ao economica setorial de cada regiao, 

prestando servigos tecnicos e conduzindo investiga- 
goes e projetos, tanto por iniciativa de seus componen- 

tes quanto por solicitagao de empresas da comunidade 
e do proprio governo. 

Estes polos - fruto da concentragao espontanea 
de centros geradores da capacitagao tecnica e cientifi- 

ca - garantem a consolidagao efetiva do desenvolvi- 

mento de uma tecnologia nacional, buscando suprir as 

necessidades especificas da comunidade onde estao 

localizados, gerando, tambem, um efeito multiplica- 
dor que ultrapassa suas areas de influencia direta, 

assegurando um papel efetivo no desenvolvimento da 
nagao. 

Qualquer empreendimento que vise transferir 

tecnologia tera maiores possibilidades de sucesso se 

interagir em um ambiente caracterizado como um 

polo tecnologico. 

Seguindo, entao, a vocagao natural de cada 

regiao, identificou-se no Estado de Sao Paulo, a exis- 

tencia de cinco regioes onde observa-se o surgimento 
destes polos: 

POLO VOCAgAO 

Campinas enfase a engenharia de produtos e pro- 
cesses. 

Sao Carlos emergindo como um polo com enfase na 
area de engenharia de processos. 

Piracicaba enfase no desenvolvimento agronomico e 
na agroindustrias da cana-de-agucar. 

Sao Jose dos Campos 
enfase no desenvolvimento das industrias 
mecanicas e aeroespacial. 

Sao Paulo enfase na tecnologia de servigos. 

Cabe destacar que nas regioes onde ja existe a 

geragao de pesquisas atraves de universidades, tais 

como: Ribeirao Preto, Rio Claro, Aragatuba e Arara- 

quara, ou ainda em regioes onde haja uma grande 

concentragao de industrias do mesmo genero, como se 

observa em Sorocaba, ha potencial para o surgimento 

de polos tecnologicos, de acordo com a definigao ado- 

tada neste estudo. 

LOCALIZAgAO GEOGRAFICA DOS POLOS 
TECNOLOGICOS DO ESTADO DE SAO PAULO. 

1. Sao Jose dos Campos 
2. Sao Paulo 
3. Campinas 
4. Piracicaba 
5. Sao Carlos 

Ref: Divisao politico-administrativa 
do Estado de Sao Paulo 

O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

DE INDUSTRIAS NASCENTES 

Os produtos resultantes das instituigoes de pes- 
quisa e universidades sao em grande parte caracteri- 

zados como tecnologias avangadas e, conseqiiente- 
mente, de mercado especifico e ainda nao dimensio- 
nado. 

Sabe-se, ainda, que o tempo de maturagao de 
uma inovagao tecnologica no ambiente e longo e nao 

definido, envolvendo desde a construgao do prototipo 
ate a produgao comercial, em todas as etapas que 

integram o ciclo de vida de um produto. 
0 setor produtivo, potencial usuario de novas 

tecnologias, tambem apresenta algumas restrigoes: as 

grandes empresas nao se motivam a investir na pes- 
quisa e na adogao de tecnologias nacionais devido aos 
elevados investimentos, e longo periodo de carencia do 

resultado da pesquisa; as medias empresas tem seu 

capital comprometido na consolidagao e manutengao 

de sua linha de produgao e de produtos, nao se dispon- 

do a investir fora de seu ritmo de trabalho; e as peque- 

nas empresas encaram as novas tecnologias como con- 

correntes ao seu know how. 

Por outro lado, a atividade dos Centros Gera- 
dores de Tecnologia e continua e enfrenta as barreiras 

do proprio mercado produtor, mas, reconhece seu 

dever social de transferir seus conhecimentos e produ- 

tos para a comunidade. 

(*)Para efeito deste estudo foram adotadas as seguintes definigoes operacionais para as expressoes ''tecnologia avangada" e "transferencia 
de tecnologia": 
Tecnologia Avangada e aquela que vai propiciar a fabricagao em escala comercial de um produto inedito a nivel nacional, ou a fabricagao 
de um produto ja existente atraves de um processo inovador. 
Transferencia de tecnologia e a transferencia de conhecimentos que venham a ser dominados pela entidade que os recebe permitindo-lhe, 
atraves destes, a criagao de novas tecnologias, e nao a transferencia de projetos e instrugoes sujeitos a obsolescencia que por sua vez impli- 
caria na necessidade de novas transferencias. 
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Ao identificar-se a complexidade destas rela- 
?oes, e visando a agilizagao das mesmas, propoe-se a 

seguir o projeto de cria?ao do Centro de Desenvolvi- 

mento delndustrias como Nascentes forma de conduzir 

a concentra^ao dos esforgos e o equacionamento as 

restri?6es de maneira criativa. 
0 Centro de Desenvolvimento de Industrias 

Nascentes e uma das formas encontradas para imple- 

mentar um processo de condugao das solu^oes dos 

problemas identificados, qual seja, propiciar um 

ambiente adequado ao surgimento de novas empre- 

sas, nos polos tecnologicos do Estado de Sao Paulo, 

que utilizem tecnologia avangada. 

A cria?ao de novas empresas para tecnologia 

avan?ada, envolve dois grupos de preocupa?6es: 

- como criar empresas de produtos de tecnologia 

avan?ada e de mercados especificos e como execu- 

tar seu gerenciamento?; 

- e, como reduzir o investimento inicial de forma a 

suportar o tempo de matura?ao do novo produto, 

tomando-o uma iniciativa realmente empreendedo- 

ra? 

0 Centro de Desenvolvimento de Industrias 

Nascentes se propoe a equacionar essas preocupa<?6es. 

0 Centro de Desenvolvimento de Industrias 

Nascentes se caracteriza fisicamente como um espago 

nos moldes de um grande galpao industrial, passivel 

de subdivisoes internas que possibilitem a adapta?ao 

de sua area a varios processes produtivos, permitindo 

o uso compartilhado por varias empresas que utilizem 

tecnologia avan^ada. 

Este empreendimento oferece instalagoes fisi- 
cas e servigos administrativos ao future empreendedor 

industrial, equipando-o de parte da infra-estrutura 

produtiva, reduzindo, assim, seu custo de investimen- 

to inicial e os custos fixos que serao divididos entre as 

varias empresas alocadas na area. 

0 Centro de Desenvolvimento de Industrias 

Nascentes oferece como servifos permanentes: 
- sede juridica para nova empresa; 

- seguran?a das instalagoes; 

- manutengao; 
- divulgagao conjunta dos empreendimentos; 

- economia de escala nos servigos de infra-estrutura; 

- divulgagao das novas tecnologias; 

- oportunidades para novos empregos. 

Assim, espera-se que a somatoria do crescimen- 
to de cada microempresa engajada neste projeto, 

resulte no sucesso de todo o empreendimento. O cres- 
cer junto sera a filosofia basica da implementagao do 

Centro de Desenvolvimento de Industrias Nascentes. 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos do Centro de Desenvol- 

vimento de Industrias Nascentes sao: 

- possibilitar o surgimento de novas empresas de tec- 

nologia avangada, em localizagao industrial ade- 

quada; 

- possibilitar a maturagao de cada empresa atraves 

de minimizagao dos custos de implantagao e op6ra- 

gao; 

- divulgar novas tecnologias avangadas e os produtos 

das empresas instaladas. 

CRITERIOS DE PARTICIPAgAO 

Os seguintes criterios serao adotados na selegao 

de candidates a usuarios do Centro de Desenvolvi- 

mento de Industrias Nascentes: 

• Caracteristicas da Tecnologia 

A,empresa industrial a ser formada devera introdu- 

zir no mercado um produto inedito a nivel nacional 

ou produto ja existente atraves de um processo de 

fabricagao inovador. Esta futura empresa devera 

ser compativel, tanto em termos de espago fisico 

como em condigoes de operagao, com a area dispo- 

nivel no Centro de Desenvolvimento de Industrias 

Nascentes. 0 grau de avango tecnologico inerente 

ao produto e/ou processo sera considerado como cri- 

terio relative de escolha. 
• Viabilidade Tecnico-Economica 

A empresa a ser formada devera demonstrar que 

apos um periodo de maturagao, variavel de acordo 

com o produto, e a ser definido na etapa da analise 

do empreendimento, tera condigoes de ampliar sua 

escala de produgao e desenvolver-se de forma auto- 

noma, transferindo-se das instalagoes do Centro 
de Desenvolvimento de Industrias Nascentes, para 

instalagoes proprias. 

• Interesse Estadual 

Terao preferencia na utilizagao dos servigos do Cen- 

tro de Desenvolvimento de Industrias Nascentes 

aquelas empresas que desenvolverem tecnologia 

e/ou produtos definidos como prioritarios na Politi- 

ca Estadual de Ciencia e Tecnologia. 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

E DE SERVigOS 

Para que os objetivos propostos para o Centro 
de Desenvolvimento de Industrias Nascentes sejam 

alcangados sera necessario um apoio de infra-estrutu- 

ra. 

O primeiro tipo de apoio constitui-se no geren- 

ciamento do empreendimento atraves de uma empre- 

sa governamental, e envolve as seguintes atribuigoes: 

- realizar todas as articulagoes e executar as ativida- 

des de localizagao e construgao do Centro de Desen- 

volvimento de Industrias Nascentes nos polos tec- 

nologicos; 
- selecionar os candidates a usuarios em cada unida- 

de; 

- acompanhar e avaliar o desempenho do empreendi- 

mento como um todo; 

- apoiar, a nivel de divulgagao e comercializagao, os 

produtos gerados por um Centro de Desenvolvimen- 

to de Industrias Nascentes; 
- fornecer a estrutura de servigos complementares. 

0 segundo tipo de apoio relaciona-se a estrutu- 

ra de servigos oferecidos aos usuarios na propria unida- 

de de produgao, e a sua interface junto as entidades 

dos polos tecnologicos. 

Para tanto, o programa administrative e fun- 

cional previsto para o gerenciamento direto do Centro 
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de Desenvolvimento de Industrias Nascentes tem a 

seguinte configura^iao: 

• Estrutura Organizacional 

Propoe-se que a estrutura seja funcional com tres 

mveis hierarquicos. Esta estrutura devera estar vin- 

culada a estrutura da entidade gerenciadora do 

empreendimento, que oferece os servigos de apoio 

complementares, tais como: assessoria juridica, 
apoio tecnico a sele?ao das empresas, implementa- 
?ao fisica e montagem das unidades, contrata?ao 

da equipe administrativa e sua manuten?ao. 

ORGANOGRAMA 

SUPERVISOR 
OPERACIONAL 

ENCARREGADO 
ADMINISTRATIVO 

/CONTABIL 

AUXILIAR 
CONTABIL E 
DE PESSOAL 

LIMPEZA, 
MANUTENQAO 
E SEGURANgA 

RECEPgAO 
TRANSPORTE 

MENSAGEIROS 

Descrigao de Cargos e Fungoes 

Foram descritas as atribuigoes dos primeiro e 

segundo niveis, sendo que os demais assumirao a^ 

fungoes delegadas por estes. 
- Supervisor Operacional 

Perfil: administrador de empresas 

Atribuigoes: 
• responsavel pelos contatos externos operacio- 

nais necessaries a manutengao da unidade sob 

sua responsabilidade: interface entre os 

empresarios estabelecidos no Centro de Desen- 
volvimento de Industrias Nascentes e a entida- 

de gerenciadora; interface com as entidades 

participantes do polo (prefeituras, universida- 

des e instituigoes de pesquisa); 
• coordenagao do funcionamento interne 

da estrutura administrativa. 

- Encarregado Administrativo/Contabil 

Perfil: Conhecimentos gerais de administragao e 
contabilidade. 

Atribuigoes: 

• organizar as atividades de: almoxarifado, con- 

tas a pagar, a receber, caixa pequeno, contra- 

tos de uso, rateio de despesas, servigos de lim- 
peza e manutengao: 

• rotinas basicas de departamento pessoal; 

• supervisionar o esquema de seguranga 

contratado; 

• controle de servigos externos; 

• controle do funcionamento da recepgao 

RELACOES CONTRATUAIS 

PARA PARTICIPACAO DOS 

EMPRESARIOS NO CENTRO 

DE DESENVOLVIMENTO 

DE INDUSTRIAS 

NASCENTES. 

Apos a apresentagao e aprovagao pela entidade 

gerenciadora do empreendimento conforme criterios 

de selegao descritos anteriormente, o novo empresario 
firmara um contrato de uso particularizado de uma 

area pre-estabelecida, onde estarao acordados: 

- pela entidade gerenciadora: 
servigos e garantias oferecidas; 

- pelo empresario: 

forma e valor da remuneragao do uso, periodos de 

pagamento, forma e participagao no rateio dos cus- 

tos fixos, prazo de validade de cada contrato e 

demais responsabilidades. 

ANTEPROJETO 

arquitetOnico 

Para elaboragao do anteprojeto de arquitetura 

partiu-se de algumas premissas minimas que baliza- 
ram o estudo proposto, a saber: 

- atendimento ao Codigo Sanitario Estadual; 

- atendimento ao Codigo de Obras e Zoneamento dos 

Municipios; 

- atendimento a legislagao existente com referencia a 
protegao a incendio; 

- utilizagao de um lote minimo industrial com a taxa 
maxima de ocupagao permitida; 

- existencia de um terreno piano, seco, em rua pavi- 

mentada e com infra-estrutura basica a sua frente. 

0 anteprojeto em questao baseia-se na criagao 

de pequenos modules (aproximadamente 50 m2) aco- 

plados a escritorios individuais (aproximadamente 10 
m2) podendo ser os mesmos conjugados dois a dois, 

conforme as necessidades dos usuarios de tecnologias 
avangadas na area da engenharia de produtos. Nas 

unidades que contemplem outros processes produti- 

vos devera ser prevista a instalagao de um sistema 

central de utilidades de geragao de vapor e ar compri- 
mido. Para cada modulo industrial foram previstos a 
instalagao de ponto de agua fria, um ponto de esgota- 

mento sanitario e ponto de forga 110 e 220 volts. Serao 

de uso comum as instalagoes sanitarias, vestiarios, 
refeitorios, cozinha, recepgao e as areas de circulagao. 

A configuragao arquitetonica deste espago pode 

ser visualizada nos croquis ao lado: 
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CONSIDERAgOES FINAIS 

A introdugao e difusao de novas tecnologias e 

sua incorpora?ao e assimila^ao pelas empresas que 

operam em economias industrializadas nao se reali- 
zam mediante processes continuos e regulares. Ao 

contrario, a inova?ao tecnologica e sua difusao se 

apresentam como processos irregulares e descontinuos 

no espago, no tempo e pelos diferentes setores de ativi- 

dades economicas. 

Neste sentido, a distingao entre setores dinami- 

cos e tradicionais reflete a maior ou menor intensida- 

de de inovagoes tecnologicas e de seus efeitos multipli- 

cadores. 

O Estado de Sao Paulo em fungao de sua con- 

centragao industrial, conseqiiencia de um processo de 

evolugao historica, constituiu-se no ambiente propicio 

para o surgimento dos primeiros centres de pesquisa 

cientifica e tecnologica no pais. 

0 Centre de Desenvolvimento de Industrias 

Nascentes ao possibilitar espago fisico e redugoes de 

custo, beneficia de imediato o pesquisador que pode 

vir a ser um empreendedor industrial atraves da 

maturagao do habito de gerenciamento. 

A proposigao de um projeto com as caracteristi- 

cas deste deve ser entendida como uma iniciativa que 
pode deflagrar um apoio efetivo ao desenvolvimento 

de uma tecnologia nacional, apoio esse que, gera um 

efeito multiplicador na economia do Estado, atraves 

da criagao de novas empresas, de novos empregos, 

contribuindo para maior arrecadagao tributaria, e, em 

conseqiiencia revertendo em beneficios para a socie- 

dade. 

No processo de produgao e no ciclo de vida de 

um produto, pesquisa e desenvolvimento constituem 

somente um estagio do processo de inovagao o qual, 
sem o devido encadeamento com as fases de testes e 

de transferencia final nao chega a surtir efeitos con- 

cretes em termos de desenvolvimento tecnologico efe- 

tivo. 

Os investimentos necessaries para a constru- 
gao de instalagoes industriais e organizagao adminis- 

trativa para a comercializagao de uma inovagao tec- 

nologica sao extremamente elevados para um 

empreendedor isolado. 

Assim, os Centres preencherao a dupla fungao 

de viabilizar economicamente as inovagoes pelos 

ganhos de escala, diminuindo ao mesmo tempo a dis- 

tancia que separa os produtores dos usuarios da tecno- 

logia. 
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