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INTRODUCAO 

O projeto Centro de Desenvolvimento de Indiis- 

trias Nascentes (CEDIN) vem sendo implementado pela 

Secretaria de Ciencia e Tecnologia (ex-SICCT/PRO- 

MOCET) desde 1983, quando definiu-se a sua ideia ba- 

sica. A partir de entao concretizou-se a inaugura^ao e 

operacionalizagao de sua primeira unidade, no p61o tec- 

nologico de Sao Carlos, maio de 1986. 

Este trabalho pretende apresentar os resultados do 

primeiro ano de operaeSes do CEDIN — unidade Sao 

Carlos —, de forma bastante pratica, descrevendo a sua 

instalaeao na comunidade, a selegao das empresas e a 

sua intera^ao em um espago diferenciado de operaectes. 

As atividades da Unidade do projeto CEDIN, ins- 

talada em Sao Carlos, atendeu satisfatoriamente a ini- 

ciativa desencadeada pela PROMOCET, no sentido de 

apoiar o surgimento de novas empresas de alto conteu- 

do tecnologico, em polos do interior do Estado, atraves 

de um modelo brasileiro para centros incubadpres de 

empresas. 

Ao ser inaugurado, instalaram-se no CEDIN tres 

empresas de base tecnoldgica — Kappa, Microcast e Al- 

tec. ao longo deste primeiro ano de opera?6es instala- 

ram-se ainda mais quatro: D'Amico e Pelegrino; Cons- 

trumaq — Elizabeth Matvienko Sikar — ME; Incon e, 

mais recentemente, a Panmol Refratarios Ltda. A ava- 

lia^ao dos sucessos e insucessos, bem como futiiras ins- 

tala?6es serao apresenadas em item especifico deste tra- 

balho. 

RETROSPECTIVA HISTORICA E FILOSOFIA DO 

PROJETO 

O projeto CEDIN — Centro de Desenvolvimento 

de Indiistrias Nascentes, desenvolvido pela antiga PRO- 

MOCET no ambito do Estado de Sao Paulo, concreti- 

zou a?6es de incentive a cria?ao de empresas de tecnolo- 

gia avangada, propiciando a efetiva^So de polos tecno- 

logicos regionais (no caso especifico o municipio de Sao 

Carlos), integrando a gera^ao a utiliza^ao de tecnolo- 

gias, e facilitando a instala^ao de novas empresas atra- 

ves de um espa?o fisico adequado para o seu desenvolvi- 

mento inicial, e posterior saida em caso de insucesso em- 

presarial. 

O CEDIN Sao Carlos foi efetivado atraves da 

concentra^ao de esforgos da Prefeitura pela doafSo do 

terreno e da SCT — Secretaria de Ciencia e Tecnologia 

— que destinou recursos para a sua constru^ao. Com es- 

ses recursos a antiga PROMOCET pode desenvolver e 

implementar o Projeto CEDIN. 

A antiga PROMOCET, ao iniciar os estudos para 

implanta^ao do projeto CEDIN, identificou no Estado 

de Sao Paulo cinco regimes caracterizadas como pblos 

tecnologicos: Sao Paulo, Sao Jose dos Campos, Campi- 

nas, SSo Carlos e Piracicaba. 

Dada a caracteristica de descentraliza?ao e r^giona- 

lizaao do projeto, previa-se para a sua implanta^ao uma 

forte intera?ao com a comunidade e com as prefeituras 

municipais. No caso da unidade de Sao Carlos essa inte- 

ra^ao viabilizou e conduziu ao pleno exito esta realiza- 

?ao. 

Os objetivos basicos que pautaram as afdes de im- 

planta^ao do projeto CEDIN foram: 

• incentivar a utiliza?ao de tecnologias geradas em insti- 

tui(?6es de pesquisa nacionais; 

• facilitar o surgimento de novas empresas que utiliza- 

riam tecnologias nacionais; 

• promover a descentraliza?ao buscando instalar-se nos 

polos tecnologicos do Estado; 

• contribuir para o desenvolvimento economico-social 

regional atraves da gera^ao de empregos e da amplia- 

gao de mercados. 

A partir desses objetivos foi estabelecido um piano 

de trabalho o qual viabilizou a efetivagao do projeto, ► 
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que hoje pode servir de par^metro para outras afdes no 

Estado e no pais. 

A proposta fisica inicial foi cumprida possibilitan- 

do a cada empresa ocupar um mddulo em um espa?o in- 

dustrial. Cada modulo tern uma drea de produ^So de 50 

m2, um mezanino de 10 m2 para o escritdrio e um depd- 

sito de 6 m2. Cada nova empresa compartilha de dreas 

comuns — refeitorio, cozinha, sanitdrios, ambulatdrio e 

show-room e de services de zeladoria, recepgdo, telefo- 

nia e seguran^a. 

Este empreendimento oferece, aldm das instala?6es 

fisicas, servi?os administrativos ao futuro empreende- 

dor industrial, equipando-o de parte da infra-estrutura 

produtiva, reduzindo, assim, os custos de investimento 

inicial e os custos fixos que serdo divididos entre as vd- 

rias empresas alocadas na drea. O uso compartilhado 

dessa estrutura fisica permite ganhos de capital suficien- 

temente significativos para ajudar a consolidar a nova 

empresa. 

Alem das vantagens do espa^o industrial, em fun- 

9ao de suas caracteristicas, o Centre de Desenvolvimen- 

to de Industrias Nascentes oferece services permanentes 

que permitem a viabiliza^ao do novo negocio, a saber: 

• sede juridica para nova empresa; 

• seguran^a das instala?oes; 

• manuten^ao; 

• divulga^ao conjunta dos empreendimentos; 

• economia de escala nos services de infra-estrutura; 

• divulga^ao de novas tecnologias. 

A filosofia do projeto CEDIN nao se resume ape- 

nas no espago fisico para a nova empresa, mas num 

Centro onde, a difusao de tecnologias, o treinamento do 

empresdrio iniciante, e a forma^ao de um ambiente pro- 

picio a troca de informa?6es e experiencias sao incenti- 

vados, tornando-se necessdrios para o sucesso das novas 

empresas. 

Baseando-se nessa proposta bdsica, foi articulado o 

processo operacional do CEDIN - Sao Carlos, inician- 

do-se com a articula?ao da comunidade local, inscri^ao 

e sele^ao das empresas, opera?ao da unidade e efetiva- 

9ao do CEDIN como centro difusor da "atividade tec- 

nologica" do polo de Sao Carlos. Todos estes aspectos 

estarao avaliados a seguir. 

O PROCESSO DE IMPLANTAf AO DA UNIDADE 

DE SAO CARLOS E A SELE£AO DAS EMPRESAS 

A filosofia bdsica do projeto previa uma forte inte- 

ra?ao com a comunidade cientifica, empresarial e politi- 

ca do polo tecnologico, de forma a se criar um respaldo 

para o projeto, considerado fundamental para o seu su- 

cesso. Por outro lado, existia forte resisencia dessa mes- 

ma comunidade a uma iniciativa inovadora que propu- 

nha a transforma^ao do pesquisador em empresdrio. 

Como forma de garantir o apoio das institui?6es 

municipals, o terreno para instala^ao do CEDIN deve- 

ria ser doado pela Prefeitura, que tambem se responsa- 

bilizaria pela infra-estrutura urbana do local. Na fase de 

implanta^ao do projeto em Sao Carlos ocorreram ativi- 

dades de inter-relagao com a comunidade de forma a 

consolidar uma a^do integrada Estado x municipio x co- 

munidade tdcnica, cientifica e empresarial. 

Foram realizadas reunites fechadas, semindrios 

tdcnicos, cursos de forma^do empresarial, palestras, 

convSnios e publica?6es, envio de malas diretas, enfim 

a?0es que promoveram o tema desenvolvimento tecno- 

16gico regional e crescimento industrial. 

Observamos nessa fase uma resposta imediata da 

Prefeitura de Sdo Carlos ndo s6 com a doafdo do terre- 

no, como tambem assumindo um papel de interliga^do 

entre a equipe de implantafdo e as comunidades cientifi- 

ca e empresarial. Por outro lado, as a^des destinadas a 

sensibilizar o publico-alvo do projeto — pesquisadores e 

empresdrios com novas ideias — caminharam de forma 

mais lenta, como que numa postura de "observa^do da 

situa?do', 

A inaugurafdo das instalapdes fisicas do CEDIN 

funcionou como uma especie de 4'divisor de dguas" pa- 

ra o engajamento do publico-alvo. A afluencia de candi- 

dates potenciais, visitantes interessados e a repercussdo 

nos meios de comunica?do foram aumentados significa- 

tivamente, despertando uma demanda latente na regiao. 

A partir do primeiro contato do interessado, a 

equipe de implanta?ao jd estava estruturada para dire- 

cionar seus proprios passos: seja fornecendo material de 

informa^ao, seja solicitando do futuro empresdrio o 

preenchimento de formuldrio de inscri^ao que possibili- 

taria a avalia?ao tecnica de sua proposta. 

Consideramos oportuno neste ponto uma avalia^ao 

do processo de selegao dos candidates de forma a com- 

plementar a andlise deste topico. 

O processo de sele^ao 

Uma vez que a unidade do CEDIN Sao Carlos foi 

dimensionada para abrigar, em sua primeira fase, no 

mdximo oito pequenas empresas, tornou-se necessdrio 

estabelecer um processo de sele^ao que cumpriu o papel 

de normalizar criterios para a incorpora^ao de empresas 

realmente voltadas a tecnologia. 

Os criterios de sele^ao para empresas que desejam 

ocupar um espa?o no CEDIN, formulados na fase de 

concep?ao do projeto, abrangem os seguintes itens: 

• produto inedito a nivel nacional ou fabricado por um 

processo inovador; 

• compatibilidade com o espa^o fisico e operacional do 

CEDIN; 

• grau de avan^o tecnologico apresentado; 

• viabilidade tecnico-economica e mercadologica e ca- 

pacidade gerencial do empresdrio; 

• interesse regional e estadual. 

Na aplica^ao prdtica desses criterios aos candidates 

do CEDIN - Sao Carlos verificou-se a necessidade de 

uma maior flexibilidade em fun^ao dos seguintes fato- 

res: 

• as caracteristicas da gera^ao de tecnologias no polo 

tecnologico de Sao Carlos, estao calcadas em uma es- 

trutura academica, fazendo com que o surgimento 

efetivo de novas tecnologias de imediata aplica^ao no 

mercado sejam provenientes de pesquisadores isola- 

dos com experiencia empirica e/ou profissional; ► 

102 Revista de Administragao, Sao Paulo 23(1):101-106, janeiro/margo 1988 



• o estagio de desenvolvimento dos projetos apresenta- 

dos e do conhecimento de mercado era bastante des- 

nivelado com rela?ao a cada candidato; 

• o grau de estrutura^o empresarial dos pretendentes 

era tambem baixo. 

A sele^So inicial das primeiras empresas considerou 

fundamentalmente o perfil tecnologico regional, o en- 

quadramento dos candidates envolvidos com produtos 

de alto conteudo tecnoldgico, muito embora nao pudes- 

sem ser classificados como inovadores, e o sen entrosa- 

mento com a comunidade de Sao Carlos. 

Alem dos aspectos ja citados, considerou-se que, 

sendo o Projeto CEDIN uma iniciativa nova ainda nao 

testada no mercado nacional, esse fato gerava uma de- 

manda retraida, e com isso era importante iniciar as 

opera^oes da unidade a fim de fazer aflorar a real de- 

manda da regiao. 

Em fun^ao desses aspectos foram selecionadas para 

iniciarem suas atividades, junto com a inauguragao de 

predio as seguintes empresas: 

• Altec, produ^ao de uma unidade de refrigeragao ter- 

moeletrica, utilizando-se de materiais pesquisados pe- 

lo Departamento de^Cristais do Institute de Fisica, 

USP. 

• Kappa: produ^ao de ligas especiais, selantes de vidro 

e ceramicas para as areas de eletronica, telecomunica- 

?6es, mecanica. 

• Microcast: produgao de microfundidos de ligas espe- 

ciais. 

Apos a sele?ao inicial, a avalia^ao tecnica dos can- 

didates a luz dos criterios ja conhecidos, tern sido um 

processo moroso, pela dificuldade de fornecimento de 

informa^Oes precisas de mercado e tecnologicas, por 

parte dos candidates. A equipe tecnica de implantagao 

necessita contatar permanentemente institui^Oes de pes- 

quisa, sindicatos patronais dos setores afins, levantar 

mercado existente e potencial para complementar a si- 

tuagao da tecnologia em analise e assim poder referen- 

dar a inclusao da empresa no CEDIN. 

Considerando a flexibilidade recomendavel a ser 

adotada quando das analises dos candidates observa-se 

que as prioridades de sele^So podem ser alteradas em 

fun^ao das caracteristicas do p61o, do perfil do empre- 

sario ou ainda do potencial do mercado. 

O que se depreendeu do perfil dos candidates ao 

CEDIN que surgiram apos seu funcionamento efetivo, e 

que cada vez mais estao aparecendo emprescirios e em- 

presas com condi^Ses adequadas a concep?So inicial do 

projeto, como e o caso de duas empresas que iniciaram 

suas atividades em novembro de 1986 (D^mico Pele- 

grino & Cia. Ltda.: produ^ao de pe^as ortodonticas; e 

Construmaq: produ^ao de cromatdgrafo de analise em 

fase gasosa para uso didatico) e das atuais empresas em 

instala^ao a Icon Eletronica Ltda., e a Panmol Refrata- 

rios Ltda. 

AVALIACAO DAS EMPRESAS INSTALADAS 

Buscaremos aqui apresentar um breve resumo da 

situa^ao atual da empresa face a sua adequa^ao as ca- 

racteristicas do CEDIN: o surgimento de uma nova em- 

presa de base tecnologica, sua instalagao e estagio atual 

de desenvolvimento. 

Baseamo-nos nas analises tecnicas realizadas pela 

equipe de implanta^ao, apos o primeiro ano de opera- 

^oes. Nao pretendemos questionar a capacidade geren- 

cial de cada empresa mas sim avalia-las com relagao ao 

projeto como um todo. 

Avalia^ao de cada empresa 

Empresa 1: Kappa Industria e Comercio de Ligas e 

Ceramicas Ltda. 

Tecnologia: processo de metaliza^ao de ceramica, 

soldas metal/ceramica e vidro/metal a serem utilizadas 

nas industrias de componentes eletronicos e telecomuni- 

cagoes. 

Situa^ao atual da empresa: Iniciou suas operates 

no CEDIN com produtos diferentes daqueles definidos 

na sua proposta de atividades, quais sejam, vibradores 

para gesso e transformadores. Sua produce sera desati- 

vada tao logo a Kappa consiga os recursos financeiros 

para a instalagao da unidade de metaliza^ao e soldagem. 

Comentarios: Face a proposta do projeto CEDIN, 

a Kappa tern se mostrado uma empresa "acomodada,, a 

medida que nao iniciou o desenvolvimento tecnologico 

proposto quando da sua admissao, mas possui capaci- 

dade gerencial e tecnologica para tanto. Sendo assim, 

parece recomendavel que a renova^ao de seu contrato 

esteja condicionada ao inicio do processo proposto. 

Empresa 2: Microcast Industria e Comercio Ltda. 

Tecnologia: Fabricagao de pe^as fundidas de preci- 

sao em ligas especiais aplicaveis em valvulas e conexoes 

para as industrias quimicas, petroquimica, aeronautica 

e aeroespacial. 

Situa^ao atual da empresa: A tecnologia proposta, 

embora nao inedita a nivel nacional, so foi desenvolvida 

a nivel de projeto basico, nao tendo se iniciado qualquer 

tipo de atividade empresarial no espago CEDIN. 

Comentarios: Em janeiro/87 houve desistencia da 

empresa em continuar suas atividades. A falta de recur- 

sos foi apontada pelos proprietaries como fator de insu- 

cesso. Essa causa pode ser reflexo de uma tecnologia in- 

cipiente ou de certa dificuldade gerencial para obten^ao 

e administra^ao dos recursos. 

Empresa 3: Altec Industria e Comercio de M^qui- 

nas Ltda. ME 

Tecnologia: ProduQao de uma unidade de refrige- 

ra^ao termoeletrica, utilizando-se de materiais pesquisa- 

dos pelo Departamento de Cristais do Instituto de Fisica 

USP 

Situa^ao atual da Empresa: A tecnologia proposta, 

embora inedita a nivel nacional, so foi desenvolvida co- 

mo projeto basico, nao tendo se iniciado qualquer tipo 

de atividade empresarial no espago CEDIN. 

Comentarios: Em janeiro/87 houve desistencia da 

empresa em continuar suas atividades. Mais uma vez as 

dificuldades na obten^ao de capital foram apontadas 

como fator de insucesso, pelo proprietario. A nivel tec- 

nico houve dificuldades na transferencia da escala labo- 

ratorial para o prototipo. 
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Empresa 4: D'Amico e Pelegrino & Cia. Ltda. - ME 

Tecnologia: Desenvolvimento de equipamentos 

(ferramentaria e o produto) para a fabricagao de uma li- 

nha de materiais de uso ortodontico. 

Situa^ao atual da empresa: A D'Amico instalou no 

CEDIN uma linha de produtos que ate entao eram im- 

portados, e que veio suprir uma lacuna de mercado. 

Atualmente a empresa encontra-se em fase de expansSo, 

diversificando-se com uma linha de produtos especiais 

para a area de cardiologia. Possui estrutura administra- 

tiva e operacional, inclusive com quadro de vendedores. 

Comentarios: A D'Amico, das empresas hoje insta- 

ladas no CEDIN, e uma das que melhor preenche os cri- 

terios de admissao estabelecidos, tendo em vista o tipo 

de produto e o processo de fabrica^ao, reflexos da ca- 

racteristica do p61o tecnologico de Sao Carlos. Possui 

mercado promissor e capacidade gerencial de seus pro- 

prietaries. 

Iniciada como "fundo de quintal" em breve a 

D'Amico se constituira no primeiro spin off do CE- 

DIN, ja que esta construindo uma sede insuficiente para 

suas necessidades. 

Empresa 5: Construmaq - Elizabeth Matvienko Si- 

kar ME 

Tecnologia: Fabrica?ao de cromatografos a gas de 

uso didatico e de interfaces cromatografo — microcom- 

putador, com aperfei?oamento de detentores de condu- 

tividade termica, dando uma sensibilidade maior aos 

existentes nos aparelhos disponiveis no mercado. 

Situa^ao atual da Empresa: A empresa iniciou suas 

opera^oes no CREDIN apos um periodo de testes de 

produto, realizado com prototipos. Atualmente procura 

capitalizar-se para a instala^ao de uma produ?ao se- 

mi-industrial. 

Comentarios: Empresa originaria da iniciativa de 

uma jovem pesquisadora da UFSCAR que vem apresen- 

tando uma combina^ao de a?6es estrategicas e de aper- 

fei?oamento de produto que referendam o sucesso futu- 

re. A empresa instalou-se em novembro/86. 

Empresa 6: Icon Eletronica Ltda. 

Tecnologia: Fabrica?ao de um sistema eletronico 

de monitorizagao de processes industrials, composto de 

sensores e modulo de monitoriza^ao, capaz de identifi- 

car perdas de materiais por vazamento em tubulates 

industrials. 

Situa^ao atual da Empresa: A empresa instalou-se 

em maio/87 fruto de uma brecha de mercado, ja que os 

sensores existentes sao importados, padronizados e com 

problemas de manutengao. 

Ainda nao se pode fazer uma avaliagao global da 

empresa dado seu inicio recente. 

Empresa 7: Panmol Refratarios Ltda. 

Tecnologia: Processo de obteng^o de concretos re- 

fratarios de baixo teor em cimento, principalmente apli- 

cados na fabricagao de valvulas refratarias usadas no 
lingotamento de ago continuo. 

Situagao atual da empresa: A Panmol instalou-se 

em agosto/87, aproveitando-se da capacitagao tecnica 

dos socios e de uma necessidade de mercado premente ja 

que as atuais valvulas, importadas do Japao, estao en- 

frentando dificuldades na liberagao da CACEX. Ainda 

nao se pode fazer uma avaliagao global da empresa da- 

do seu inicio recente. 

Comentarios Gerais 

Como pudemos observar no item anterior o primei- 

ro ano de operagoes do CEDIN - S&o Carlos vem refle- 

tindo uma evolugao no volume de candidates instalados 

ou em analise tecnica (duas empresas em analise ate 

agosto/87). 

Os dois casos de insucesso (empresas 2 e 3) e even- 

tualmente de um terceiro (empresa 1) podem estar rela- 

cionados a uma conjungao de fatores tanto da iniciativa 

empresarial de cada um, como da propria rigidez, na 

epoca, dos criterios de selegao adotados. 

Os casos posteriores, ja avaliados por criterios mais 

flexiveis, passam a considerar fatores circunstanciais.da 

economia brasileira, uma analise mais aprofundada da 

postura do futuro empresario, e uma comparagao do 

conteudo tecnoldgico proposto pelo produto ou proces- 

so face as necessidades bastante palpaveis do mercado 

regional. 

Os casos da Empresa 4, ja proxima de um spin off 

bem sucedido, e da Empresa 5 com possibilidades bas- 

tante concretas de sucesso futuro, comegam a reforgar o 

conceito inicial do CEDIN como um efetivo "bergario" 

de novas empresas de tecnologia avangada. 

Este conceito, ja bastante aplicado em experiencias 

internacionais, onde sucessos e insucessos fazem parte e 

bergarios de novas empresas, comega a consolidar-se na 

realidade do polo tecnologico de Sao Carlos. 

AVALIAGAO DO SISTEMA DE APOIO 

OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CEDIN 

A proposta inicial do CEDIN previa, alem das ins- 

talagdes fisicas a custo reduzido, toda uma estrutura ad- 

ministrativa e operacional que pudesse ser compartilha- 

da pelos novos empresarios, trazendo-lhes economias de 

escalas significativas. 

Observamos que neste primeiro ano de operagoes 

da unidade de Sao Carlos ainda nao houve a ocupagao 

simultanea dos oito modulos existentes, nao testando 

totalmente o funcionamento da estrutura de apoio. 

Mesmo assim, consideramos oportunas as avaliagoes a 

seguir: 

Instalagoes Fisicas 

O CEDIN foi dimensionado inicialmente para su- 

prir uma demanda cujo perfil nao era suficientemente 

cqnhecido. Sendo assim, as instalag5es foram previstas 

dentro do minimo de custos prevendo-se equipamento e 

a infra-estrutura fisica necessarios, dentro desse para- 

metro. 

Apos a concretizagao efetiva do CEDIN, a deman- 

da deixou de ser latente para efetivamente candidatar-se 

a um modulo no CEDIN e assim as reais necessidades de 

instalagoes comegaram a aparecer, gerando algumas di- 

ficuldades para se compatibilizar disponibilidades e ins- 

talagoes e necessidades reais. 

Hoje, o CEDIN, em fungao dessa incompatibilida- ► 
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de, apresenta-se defasado das reais necessidades com in- 

suficiencia de kws quanto as instala?6es eletricas indus- 

trials, de espago e de equipamentos complementares. 

Estrutura administrativa 

A estrutura operacional prevista inicialmente ainda 

nao foi completada, por tres motives: o primeiro reflete 

a situagao de contrata^ao de pessoal do Estado; o outro 

diz respeito a subutiliza^ao pelas empresas dos servigos 

oferecidos; e o terceiro e porque o CEDIN esta em fase 

de implanta^ao. 

A equipe atual, composta por um supervisor, uma 

secretaria, uma recepcionista e um office-boy, uma es- 

trutura de seguran^a e limpeza contratadas, atendem 

bem as necessidades atuais. 

Para a opera^ao do CEDIN foram institucionaliza- 

dos, em carater provisorio, os seguintes documen- 

tos/formularios: 

• contrato de loca^ao; 

• regulamento interne; 

• formularies de solicita<;ao dos services de xerox, tele- 

fonia, secretaria e apoio. 

Esses documentos vem atendendo satisfatoriamen- 

te a operacionalizagao da unidade. 

A estrutura operacional do CEDIN - Sao Carlos e 

dependente da estrutura administrativa da CEDESP 

(empresa que sucedeu a PROMOCET na Secretaria de 

Industria e Comercio) quanto ao fornecimento de mate- 

rial de consume, escritorio, folha de pagamento, contas 

a pagar e a receber, caixa pequeno e deslocamentos. 

Quanto a agiliza?ao externa e contatos com as empresas 

instaladas a intera?ao com a CEDESP ocorre com a 

area de Desenvolvimento Tecnologico, que responde 

tecnicamente pela existencia do projeto, e que atual- 

mente esta alocada na Secretaria de Ciencia e Tecnolo- 

gia. 

Internamente ao CEDIN existem algumas normas 

para uso comum das instalagoes, senSo a supervis^o da 

Unidade responsavel pela adequada opera^o do siste- 

ma. Quanto aos horarios e manuten^ao das areas co- 

muns (cozinha, refeitorio, sanitarios) o sistema vem 

funcionando a contento. As areas destinadas a sala de 

reunides e as show-room estao sendo subutilizadas pelas 

empresas embora o CEDIN ja ofere^a estrutura organi- 

zada para esse fim. 

Inter-rela^ao empresas x equipe de 

implanta^ao x CEDESP 

Os contatos sao sempre realizados atraves do Su- 

pervisor do CEDIN e a distancia entre S^o Paulo e Sao 

Carlos tern sido um dos fatores que dificultam um 

acompanhamento mais constante por parte da equipe 

tecnica de implanta^ao. 

Julga-se importante a medida que, tanto o projeto 

como as empresas estao iniciando seus trabalhos, uma 

intera^ao mais estreita, contribuindo para melhorar a 

sua consolida^ao. 

Forma de admissao a unidade CEDIN 

Apos o contato inicial do candidate com a equipe 

de implanta^ao, quando este preenche um formulario 

detalhando seu projeto, processa-se a analise tecnica da 

nova empresa conforme ja comentado. Quando favora- 

vel a aceitagao da emprsa, o parecer tecnico e submetido 

ao Conselho Tecnico composto por representantes da 

comunidade academica, politica, tecnica e empresarial 

da regiao, para seu referendum final, uma vez que cabe 

a esse Conselho conduzir e manter a filosofia basica do 

Projeto CEDIN. 

O candidate tendo sido aprovado em todas as ins- 

tancias tecnicas e regionais, o inicio de suas opera^oes 

fica condicionado a assinatura de um contrato de loca- 

(pao e ao conhecimento dos detalhes de funcionamento 

da unidade, tramites esses agilizados com facilidade. 

Cabe destacar que o modelo de contrato utilizado, 

bem como o regulamento do condominio empresarial, 

foram elaborados levando-se em conta o carater em- 

brionario da nova empresa e o estabelecimento de para- 

metros para o uso das areas coletivas. 

AVALIAQAO GLOBAL DO PROJETO E SUAS 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Uma avaliagao final do primeiro ano de opera^oes 

da unidade CEDIN — Sao Carlos pode ser melhor con- 

siderada se observarmos a seguinte linha de raciocinio: 

• a filosofia do projeto; 

• a postura do empresario de tecnologia avan^ada; 

• o local e a comunidade onde o projeto esta instalado; 

• perspectivas futuras. 

Procuraremos desenvolver estes comentarios finals 

observando a estrutura acima definida. 

Pudemos constatar, apos este periodo de operagao, 

que o funcionamento do Projeto CEDIN pode induzir, 

com reflexos a medio e longo prazo, uma orientagao 

mais tecnologica as perguntas desenvolvidas dentro das 

universidades de Sao Carlos, uma vez que foram mos- 

trados caminhos de tranferencia possiveis a qualquer 

pesquisador, tanto com facilidades praticas para a cria- 

?ao de empresas como na orientagao empresarial para 

esses mesmos pesquisadores, conforme previam os obje- 

tivos iniciais do projeto. 

Fundamentalmente cabe salientar o papel de centre 
difusor de tecnologia, de treinamento empresarial e de 

troca de informa^oes tecnologicas, no qual o CEDIN es- 

ta se tornando, uma vez que vem sendo procurado por 

representantes de toda a comunidade local que buscam 

entender o processo de criagao de empresas e conhecer a 

voca^ao e potencialidade tecnologica da regiao a fim de 

identificar espagos no mercado que possibilitem o inicio 

de mais uma atividade empresarial. 

O sucesso da filosofia do CEDIN na regiao pode 

ser observado atraves da grande procura que a unidade 

tern recebido desde a sua inaugura^ao, alem da grande 

afluencia aos cursos realizados na unidade; neste pri- 

meiro ano foram realizados tres cursos destinados a for- 

ma^ao de novos empresarios e um curso de cunho tec- 

nologico. 

Esse desempenho parece se colocar como um dos ► 
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resultados mais significativos do projeto, uma vez que 

novas empresas surgiram, independentemente de esta- 

rem alojadas no CEDIN, alem de ter estimulado perma- 

nentemente o debate sobre o assunto em toda a regiao. 

O CEDIN apresenta-se como um centro irradiador 

de a^oes para o desenvolvimento tecnologico da regiao 

muito alem dos limites de suas caracteristicas fisicas, 

quais sejam de modules industriais. 

Com rela^ao ao objetivo mais intrinseco do CE- 

DIN — propiciar e facilitar com a geragao de novas em- 

presas de tecnologia avan^ada — podemos dizer que a 

experiencia tern sido bastante positiva dado o ineditismo 

no pais. 

No que se refere a postura do empresario de tecno- 

logia avan^ada, a proposta inicial do projeto tinha em 

mente a figura do empreendedor originario das universi- 

dades (entrerpreneur) bastante analisada quando se tra- 

ta do tema deste trabalho. 

A experiencia pratica do CEDIN — Sao Carlos de- 

monstrou algumas diferen^as: a maioria dos que procu- 

ram o CEDIN, seja como candidates, seja como interes- 

sados, sao empresarios ou funcionarios de empresas 

com vinculos remotos com a universidade. As tecnolo- 

gias propostas sao em geral fruto do aprimoramento de 

processos ou produtos existentes face a observa^ao do 

mercado. 

Sob este aspecto e respectivamente no cso de Sao 

Carlos, a proximidade fisica e de apoio laboratorial do 

CEDIN com as Universidades, nao tern sido um fator de 

extrema significancia. For outro lado, pudemos perce- 

ber, fato que ainda devera ser mais observado ao longo 

da opera?ao do projeto, que existe uma rela^ao entre su- 

cesso/insucesso da empresa, postura do novo empresa- 

rio e a persistencia na proposta inicial da empresa (vin- 

culada a um produto de base tecnologica). 

Outro fator que deve ser considerado na implanta- 

fSo do CEDIN e um bom conhecimento e respeito as ca- 

racteristicas da cultura da comunidade local. Isto signi- 

fica que cada processo de implantagSo devera seguir um 

ritmo adequado as caracteristicas comportamentais e 

institucionais dos grupos envolvidos: comunidade cien- 

tifica, prefeitura municipal e empresariado. 

No caso de Sao Carlos o engajamento e a participa- 

9ao da comunidade so se tornaram mais efetivos apos a 

inaugura^ao das instala(?oes fisicas, atraves da constitui- 

gao de um conselho tecnico que representa todos os gru- 

pos envolvidos na experiencia, exercendo um papel con- 

sultivo nas operates da unidade, e atraves a ativa?ao 

do. CEDIN como um centro difusor de informagSo tec- 

nologica com a programa^o de cursos. 

E parte da filosofia do projeto a transferencia do 

gerenciamento da Unidade para a comunidade local. 

Atualmente, no caso de Sao Carlos a experiencia ainda 

esta em curso, nao se tendo claro o momento adequado 

para essa transferencia. 

Nesta fase o que se destaca e a contribui^ao de ine- 

ditismo que a experiencia CEDIN trouxe a nivel nacio- 

nal, somada as experiencias de parques tecnologicos, 

clube de criadores e outras similares. 

For todos os dados apresentados acreditamos que 

novos CEDIN's devem ser empreendidos, transportan- 

do o modelo para diferentes contextos tecnologicos e 

culturais locais especificos, enriquecendo cada vez mais 

o tema. 

Recebido em novembro/87 
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