
Mesa-Redonda 

Realizou-se no dia 10 

de outubro ultimo, na Sala da 

Congregagao da Faculdade de 

Economia e Administragao da USP, 

sob o patrocinio da Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP), com a colaboragao 

do Clube de Criadores de Empresas 

de Tecnologia Avangada da FEA/USP 

e execugao do Institute de 

Administragao (IA-FEA/USP) a 

mesa-redonda sobre o IMPACTO DA 

TECNOLOGIA NO MERCADO. 

A reuniao consistiu de depoimentos, 

seguida de debates, de tres criadores 

de empresas de tecnologia avangada. 

As empresas cujos casos foram 

apresentados, e aqui transcritos, 

sao a SMAR Equipamentos 

Industriais, de Sertaozinho, a 

MECAF-MecanicaFina, e a Empresa 

Brasileira de Biotecnologia - 

EMBRABIO, estas duas ultimas 

de Sao Paulo. 

Os depoimentos cobrem o historico da 

empresa, a evolugao de seus produtos 

e os fatores que implicaram o sucesso 

e a consolidagao do empreendimento. 



DEPOIMENTO DO SR. EDUARDO FANUCCHI, GERENTE INDUSTRIAL 

DA MECAF - MECANICA FINA LTDA. 

cabega impressora, que foi feita na segunda metade do 

ano de 1983. 

Em seguida foi desenvolvido um Mecanismo 

Impressor para Folhas Avulsas, cujo objetivo inicial 

era atingir o Mercado de Balan^as Eletronicas rodo- 

viarias, cuja aplicagao e registrar nas Notas Fiscais os 

valores obtidos de balan^a para reduzir a possibilida- 

de de fraudes. 

Utilizando-se a mesma cabega impressora do 

Terminal Bancario foi iniciado o desenvolvimento de 
um Mecanismo Impressor para Impressoras de Micro- 

computadores com 132 colunas e velocidade de 180 
CPS. 

Este produto come^ou a ser fabricado em serie 
a partir do segundo semestre de 1984. 

Mescanismo Impressor para Caixa Registrado- 
ra: 

Foi desenvolvido um mecanismo para Caixa 

Registradora com velocidade de impressao de 120 

CPS e capacidade de 32 caracteres por linha com vali- 

da^ao. 

Mecanismo Impressor para AIM: 
No P semestre de 1985 foi desenvolvido um 

Mecanismo Impressor para as Caixas Eletronicas do 
Banco Itau, Banco 24 boras e do Banco Bradesco. A 

tecnologia empregada e matricial, com dispositive 
que corta o papel impresso. 

Fatores que contribuiram para a 

consolida^ao da empresa 

Na area de informatica o custo do desenvolvi- 
mento do produto normalmente e muito maior que em 

outras areas. Se a politica nacional de informatica 

permitisse que importassemos, ou se autorizasse que 
as empresas multinacionais fabricassem seus produ- 

tos no Brasil, reduziria-se a nacionaliza^ao dos produ- 

tos como um todo a uma parcela menor, pois os inves- 

timentos no desenvolvimento do produto sao, em 
geral, grandes. 0 fator predominante para a consoli- 

da^ao da empresa foi a politica nacional de informati- 
ca. Outro fator, consequente deste fator principal, foi 
a integra^ao que existe na empresa. Quando come?a- 

mos a fomecer os mecanismos impressores, as grandes 

empresas fabricantes de microcomputadores domina- 
vam a tecnologia eletronica, mas nao tinham ideia da 

parte mecanica. 0 que chamo de integra^ao foi a opor- 

tunidade de termos na mesma empresa a mecanica 
fina, a eletronica analogica e a eletronica digital. Esta 

integra^ao propiciou e facilitou muito o desenvolvi- 
mento do produto. 0 produto que fabricamos e um 

componente de um sistema global. Se nao tivessemos 

a capacidade de entender os detalhes deste sistema, 
nao teriamos condi^oes de desenvolver o produto e 

atender as necessidades do mercado, do cliente, fun- 

damentalmente. Este fator de integragao propiciou 
uma vantagem tecnologica a empresa na sua consoli- 

dagao. 

Outro fator inquestionavel foi a mao-de-obra 

especializada em mecanica fina que dispomos na 
empresa. Esta mao-de-obra treinada e disponivel, 
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Origens da Mecaf e sua evolu^ao 

A MECAF foi fundada em 1982 com o objetivo 
de fabricar mecanismos impressores para Terminais 

Bancarios. A empresa nasceu de uma divisao de 

Mecanica Fina iniciada em 1980 da Sistema Automa- 

?ao Industrial Ltda., que e a acionista majoritaria da 

Mecaf. 

A Divisao Mecanica Fina desenvolveu dois pro- 

dutos inicialmente: 

I9) Bloco Otimo/Mecanico para Sacarimetro Auto- 

matico Digital (Instrumento utilizado para medir 

teor de sacarose em caldo de cana-de-a?ucar); e 
29) Conversor de Sinai de Corrente em Sinai de Pres- 

sao. (Instrumento destinado a Automagao Indus- 

trial). 

Em seguida foi desenvolvido o mecanismo 

impressor para terminais bancarios, utilizando-se a 

tecnologia de escrita de Matriz de Pontos com veloci- 

dade de Impressao de ate 180 CPS (caracteres por 

segundo). 
Os primeiros prototipos de mecanismos 

impressores ficaram prontos no final do ano de 1981. 

Durante o ano de 1982, foram produzidos 100 unida- 

des e enviadas aos clientes para testes e homologa- 

goes. Esta fase durou aproximadamente 9 meses. 

Os primeiros contratos de fornecimento foram 

firmados entre dezembro de 1982 e mar^o de 1983, 

sendo que a produgao seriada iniciou-se em fevereiro 

de 1983, atingindo ao final do ano 5.500 mecanismos 

impressores. 

Durante o ano de 1984 ocorreu o grande desen- 

volvimento, atingindo no ano a quantidade de 20.500 

Mecanismos Impressores fabricados. 

Evolu^ao dos produtos e linha atual 

O l9 produto da serie foi o Mecanismo Impres- 

sor para Terminal Bancario, sendo que as primeiras 

2.000 tiveram dois componentes importados: a cabe- 

ga impressora de 9 agulhas e o motor DC. 
A primeira evolugao foi a nacionaliza^ao da 



essencial para o desenvolvimento do produto, era ine- 

xistente. Houve necessidade de se criar esta mao-de- 

obra ao longo de todo o processo de fabrica^ao, tan to a 

nivel de desenvolvimento do produto como para pro- 

duzi-lo dentro da qualidade especificada. Esta mao- 

de-obra precisou ser formada, remanejada de outras 

areas da mecanica fina, dos fabricantes de maquinas 

de escrever - industrias que hoje tambem estao se 

beneficiando com a uniao da mecanica fina a eletroni- 

ca, produzindo maquinas de escrever eletronicas 

fabricantes de instrumentos de precisao, microme- 

tros, paquimetros etc, que estao dentro da area de 

mecanica fina, mas em mecanica de precisao. A ideia 

fundamental foi procurar tecnicos novos, pois nao 

adiantaria ter tecnicos experientes, que nao resolve- 

riam o problema. Procuramos tecnicos a nivel de grau 

medio e alguns engenheiros. Em grau medio encontra- 

mos urn grande suporte na Escola SENAI Sui^o-brasi- 

leira, que e hoje a maior formadora de mao-de-obra em 

mecanica fina no pais, uma escola criada por uma 

funda^ao sui^a, com equipamentos suigos e que deu a 

tecnologia basica, as leis fundamentals para que se 

pudesse desenvolver a tecnologia do produto como um 

todo. 

Estes sao os tres grandes fatores que contribui- 

ram para a consolidagao da MECAF, e fundamental- 

mente esta e a historia da empresa dentro do contexto 

brasileiro na area de mecanica fina, voltado para a 

area de informatica. 

Pergunta: Faga-nos um breve historico de como se 

constituiu a sociedade que deu origem a MECAF. 

Fanucchi: A sociedade se constituiu basicamente por 

tres socios. Um deles e a empresa "Sistemas e Auto- 

magao Industrial" e um outro socio somos nos, que 

desenvolvemos a mecanica fina nesta empresa e, 

quando a MECAF tornou-se uma empresa autonoma, 

passamos a exercer a gerencia industrial. 0 terceiro 

socio tern uma participa^ao pequena e e o diretor da 

Escola SENAI Sui?o-brasileira. Este foi o homem que 

recrutou dentro da escola a melhor mao-de-obra para 

que o produto pudesse ser desenvolvido. Como pode- 

se notar, e uma empresa 100% nacional. 

O fator primordial para o desenvolvimento da 

empresa foi a politica de informatica, mas a base foi a 

mao-de-obra. Temos ainda hoje na empresa um setor 

de desenvolvimento de equipamentos de testes eletro- 

nicos, equipamentos para que o mecanismo impressor 

como um todo funcione perfeitamente. Este nao e um 

produto final acabado, mas um componente de um 

produto final. 

DEPOIMENTO DO SR. DEUSDEDITH C. DE MORAES, ASSESSOR DA 

PRESIDfiNCIA da smar equipamentos industriais ltda. 

A Smar foi fundada em 1974, por dois ex-fun- 

cionarios da empresa "Zanini", especializada em 

montagem de usinas de cana-de-a^ucar, localizada na 

cidade paulista de Sertaozinho. Estes dois tecnicos de 

turbinas a vapor perceberam que, devido a grande 

quantidade de turbinas instaladas pela "Zanini", sua 

assistencia tecnica tornou-se ate certo ponto falha, o 

que gerava uma oportunidade de mercado nesta area. 

Foi neste contexto que Mauro Sponchiado e Jose 

Carlos Martinussi fundaram a Smar Equipamentos 

Industriais Ltda. 

Como vimos, o proposito inicial da Smar foi 

dirigido para a presta^ao de servi^os, na assistencia 

tecnica e manuten^ao das usinas de alcool e a^ucar, e, 

como segundo objetivo, buscava-se a execugao de pro- 

jetos e fabrica^ao de uma turbina nacional, uma vez 

que os seus fundadores possuiam capacita^ao para 

este desenvolvimento. 

0 primeiro trabalho da Smar, iniciado em 
01/04/74, data da funda^ao da empresa, constou de 
um contrato de manuten^ao com a Usina Oeste de 

Minas, situada na cidade de Lagoa da Prata, em 

Minas Gerais. Essa manuten^ao visou a desmonta- 
gem, manuten^ao e montagem das turbinas Atlas 

daquela Usina. 0 trabalho foi executado pelos dois 

socios, dentro da propria Usina, com as pe^as usina- 

das na Smar, transportadas para o local da manu- 

ten^ao. Esse primeiro trabalho teve a dura^ao de 2 

meses, de abril a maio de 1974. Enquanto Mauro 

retornou da Usina, para providenciar a compra de 2 

tornos, 1 furadeira de bancada, 1 plaina, bancadas e 

ferramentas para os trabalhos de usinagem, Jose 
Carlos Martinussi ficou desmontando as pe^as na Usi- 

na Oeste de Minas e encaminhando aquelas que esti- 

vessem danificadas, para serem reparadas na Smar, 

em Sertaozinho. Nesta ocasiao foi contratado um tor- 

neiro, Jose Bortoloto. 

0 segundo contrato de trabalho, conseguido 
pelo socio Mauro Sponchiado com a "Usina Maracai" 

em Maracai, estado de Sao Paulo, teve uma receita 

que, alem de permitir sanar as dividas proprias da 

implanta^ao, possibilitou a contrata^ao de uma secre- 

taria, de um funcionario para planejamento, progra- 

magao e aprovisionamento da manutengao e mais 3 

tecnicos especialistas em montagem e desmontagem 

de turbinas. Esse contrato de manuten^ao, eneerrado 

no mesmo ano da funda^ao da empresa, elevou de 2 

socios fundadores para uma equipe de trabalho de 8 

pessoas. 

Ainda em 1974, surgiram outros trabalhos de 
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manuten^ao, tais como os realizados para a Usina 
Santo Antonio, de Maceio, e para o Frigorifico 

Anglo, de Barretos, e outros. 

Em 1975, segundo ano de vida da empresa, 
dado o aumento de service foi convidado para partici- 

pa^ao como socio Jose Ercio Zampronio para ampliar 
e melhorar o atendimento aos clientes, devido sua 

experiencia em turbinas, adquirida na <<Zanini,, e "U- 

sina Sao Geraldo" 

Em 1976 e 1977 a Smar atingiu 13 funciona- 
rios, tendo como uma das metas langar em 1979 o pro- 

jeto da primeira turbina nacional, modelo SMZ, sen- 

do as letras deste modelo as iniciais dos sobrenomes 

dos 3 socios da epoca. 

Ate o inicio de 1978 a Smar contava com mais 
um socio, Walter Pignata Jr. 

Tendo em vista o relacionamento do socio fun- 
dador Mauro Sponchiado com engenheiros da "Zani- 

ni", dado o intercambio tecnologico para manuten^ao 

eletrica-eletronica dos reguladores de velocidade 

implantada pela ''Zanini'', Sponchiado achou conve- 
niente convidar o Eng^ Edmundo Rocha Gorini para 

associar-se a Smar para fabricar o comando dos 

Reguladores de Velocidade Eletronico e outros equi- 
pamentos eletrico-eletronicos para maior independen- 
cia tecnologica da Empresa. 

Em abril de 1978, o Eng. Edmundo Rocha 
Gorini fazia parte da empresa como socio, buscando- 

se a diversifica^ao tecnologica pretendida. 

Ainda em 1978, apos um mes da entrada do 
Gorini, a empresa ganhou mais dois socios, Eng"? 

Paulo Saturnine Lorenzato e Eng"? Carlos Roberto 

Liboni. Em setembro do mesmo ano incorporou-se a 

sociedade Edson Saverio Benelli e em 1981 a equipe 

de socios da Smar contou com participagao do Eng9 

Gilmar de Mattos Caldeira para refor^o dos trabalhos. 

A essa altura a empresa compunha 19 pessoas. 

O crescimento da Smar a partir de 1981 foi 

vitorioso, atingindo 414 funcionarios em 1985, quando 

a empresa ia incorporava 2 setores distintos, o das 

Usinas de Alcool e A^ucar e o Setor Industrial. Sua 

linha de produgao atinge neste ano muitos instrumen- 

tos que atendem aos seguintes ramos de atividades 
industriais: 

- A?ucar e Alcool 

- Siderurgicas 

- Petroliferas 

- Petroquimicas 

- Quimicas 

- Papel e Celulose 

- Mineragao 

- Termoeletrica 
- Termonucleares 

- Sucos 

- Alimenticias 

- Outras. 
Hoje a Smar esta composta por 9 socios e mais 

de 400 empregados. 

Ate o final da decada de 70, as pesquisas e 
desenvolvimento tecnologico dos instrumentos fabri- 

cados pela Smar eram executados pelos engenheiros 

e tecnicos, que compunham o corpo de socios da 

empresa. Eram feitos dentro de processos empiricos 
devido aos custos, com os quais galgaram sucesso, gra- 

gas ao altruismo e conhecimento desses especialis- 

tas, pois, ate entao, nao haviam implantado ainda 

os departamentos especificos para esses desenvolvi- 

mentos. 

No inicio da decada de 80, o crescimento da 

empresa gerou a necessidade da implantagao dos 

diversos departamentos especializados nos diferentes 

setores, para desenvolver as tecnologias de ponta no 

ritmo acelerado que o mercado impoe. 

Desde a pesquisa e desenvolvimento tecnologi- 

co ate a fabrica^ao final do instrumento, sao seguidos 

os seguintes passos: 

1 - Reconhecimento do Mercado; 

2 - Desenvolvimento do Software; 

3 - Pesquisa Desenvolvimento e Elabora^ao do 

anti-projeto; 

4 - Pesquisa da Materia-Prima; 

5 - Pesquisa dos Componentes Mecanicos, Eletricos 

e Eletronicos; 

6 - Pesquisa da capacidade de fabricagao interna; 

7 - Pesquisa da capacidade de fabricagao externa; 
8 - Pesquisa de componentes em estoque; 

9 - Pesquisa de componentes de fornecedores; 

10 - Previsao de custos; 

11 - Planejamento da execu^ao de Prototico - Fase 

de Execu^ao; 
12 - Fabrica^ao do Prototipo; 

13 - Ensaios e Testes de Funcionamento do Prototi- 

po, com relatorio tecnico da performance; 

14 - Corregao e Aperfei^oamento do Prototipo; 

15 - Ensaios flnais da performance do Prototipo, com 

relatorio tecnico; 

16 - Desenvolvimento final do projeto com as corre- 

?6es dos desenhos mecanicos, circuitos eletricos 

e eletronicos, lista de materiais e componentes 

com especificagoes tecnicas e naturezas dos 

materiais; 

17 - Defini^ao final do Hardware; 

18 - Desenvolvimento dos Metodos e Processos para 

a fabrica^ao industrial na linha de produ<pao; 

19 - Planejamento do Controle da Produgao com os 
cronogramas de fabricagao; 

20 - Produgao; 

21 - Desenvolvimento e Planejamento do Controle 

de Qualidade; 

22 - Elaboragao dos Catalogos Comerciais, Manuais 

de Operagao e de Manutengao com as ilustra- 

?6es e listas de componentes; 

23 - Revisao da Literatura Tecnica; e 

24 - Arquivo dos originais do Memorial Descritivo 
dos Projetos. 

Os passos acima demonstrados para a pesquisa 
e desenvolvimento tecnologico dos instrumentos da 

Smar, sao realizados para todos os langamentos 

novos, em fungao do mercado. 

Para o desenvolvimento desses passos, a 
Smar se utiliza concomitantemente dos seguintes 

departamentos: 

- Departamento de Engenharia de Vendas; 
- Departamento de Administragao de Vendas; 

- Departamento de Engenharia de Aplicagoes; 

- Departamento de Engenharia de Pesquisa e Desen- 

volvimento Mecanico; 
- Departamento de Engenharia de Pesquisa e Desen- 
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volvimento Eletrico-Eletronico; 

- Departamento de Engenharia de Produto; 

- Departamento de Engenharia de Metodos e Proces- 

sos de Fabricagao; 

- Departamento de Planejamento e Controle da Pro- 

ducao; 
- Departamento de Fabrica^ao Mecanica; 

- Departamento de Fabrica^ao Eletrica; 

- Departamento de Fabricagao Eletronica; e 

- Departamento de Controle de Qualidade. 

Os projetos de instrumentos novos a serem 

desenvolvidos sao iniciados apos a aprova^ao da Pre- 

sidencia e Diretoria da empresa. 

INDUSTRIALIZAgAO 

Quando o projeto executado na linha de fabri- 
cagao atingiu o ponto otimo, ele e arquivado no Banco 

de Dados da empresa, passando para a linha de pro- 

du?ao normal em fun^ao dos pedidos. 

Os pedidos nascem no Departamento de Enge- 
nharia de Vendas, atraves das Ordens de Service, as 

quais seguem os tramites normais nos departamentos 

envolvidos, controlados pelo Departamento de Plane- 

jamento e Controle da Produ^ao com os devidos cro- 

nogramas de fabricagao. 

Principals projetos desenvolvidos 

Nos 11 anos de existencia da Smar, desde sua 
funda^ao em abril de 1974, foi executado pela empre- 

sa a pesquisa, desenvolvimento tecnologico, projeto, 

prototipo e fabrica^ao dos seguintes produtos e instru- 

mentos, estando relacionados apenas os principais: 

1 - Atuadores Rotativos AR 1; 

2 - Atuadores Rotativos AR 2; 

3 - Redutor 30: 1; 

4 — Transmissores de Posi^ao Externa; 

5 - Transmissores de Posi^ao Intema; 

6 - Freios; 

7 - Acionadores; 

8 - Fim de curso; 

9 - Resistencia RS-1 / RS-2 / RS-3 / RS-4 

Automatiza^ao de Esteira; 

10 - Sistema Festao; 

11 - Adaptagao para Servo Motor para Turbina; 

12 - Anti-Espumante para Domas; 

13 - Controlador para Fluxo de Lodo; 

14 - Controlador de ph na Caleagao pH; 

15 - Controlador de Demanda; 

16 - Painel para Ponte Rolante; 

17 - Comando de Guincho Hilo; 

18 - Comando Desanerador; 

19 - Painel de Paralelismo para Tubo Gerador; 

20 - Painel de pH; 

21 - Painel de Sistema de Automa^ao de Destilaria e 

Caldeira; 

22 - Painel de Automatiza^ao de Moenda; 

23 - Amostrador e Dosador Automatico de Liquido; 
24 - Painel para o Controlador de Demanda; 

25 Rele de Freqiiencia; 

26 - Indicador Digital de Painel; 

27 Transmissor de ph pH; 

28 - Transmissor de Temperatura; 

29 - Transmissor de Condutividade; 
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30 - Sonda de pH; 

31 Sonda de Transfluente; 

32 Transmissor Capacitivo; 

33 - Controlador de Processo Microprocessado - CD- 

200; 

34 - Controlador de Processo Microprocessado- ECL; 

35 - Sistema Digital de Controle Distribuido; e 

36 - CAD. 

Alem do esfor^o de especialistas da Smar para 

o desenvolvimento da tecnologia nacional para fabri- 

cagao de seus produtos, ocorreu intercambio tecnico 

com a USP de Sao Carlos para o desenvolvimento da 

Celula Capacitiva. 

Controle de Qualidade 

O Controle de Qualidade esta implantado nos 

Departamentos de Mecanica, Eletrica e Eletronica, 

dentro de uma estrutura dinamica de aperfei^oamen- 

to continuo nos varios Departamentos. 

A estrutura de funcionamento do controle de 

qualidade para os varios departamentos possui uma 

estrategia, similar ao conhecido Sistema de Teratcno- 

logia, onde o controle e feito tanto nos instrumentos 

prontos, como durante as usinagens, materias-primas, 

componentes mecanicos, eletrico, eletronico e em todo 
o processo de fabrica^ao, sendo aplicado o sistema de 

envelhecimento precoce. 

Como alguns equipamentos e instrumentos 

utilizados no Controle de Qualidade, podemos indi- 
car: 

- Paquimetros; 

- Micrometros; 
- Burn-in; 

- Osciloscopio; 
- Sistema de envelhecimento precoce de contatores; 

- Maquina de Vibra^ao para Envelhecimento precoce 

de Instrumentos Mecanicos, Eletricos e Eletronicos 

Analogicos e Digitais; e 

- Outros. 
Pergunta: A empresa surgiu junto ao setor de agucar 
e acool. O que fez a empresa se diversificar? 

Deusdedith: A empresa surgiu no setor de alcool e 
a?ucar, mais isso ao mesmo tempo nos deixava presos 

a este setor. A industria canavieira depende da epoca 

da safra para funcionar. Isso acarretava picos de servi- 
?o em determinadas epocas e ocios^dade em outra. Foi 

entao que a empresa decidiu por fazer um avango, 

desenvolvendo uma linha de produtos que pudesse 
nos libertar dessa dependencia total do setor do agu- 

car e do alcool. Criamos uma linha mais abrangente, 

entrando na area de instrumenta^ao, de controle de 

processes em 1981 e em 1982 comegamos a produzir e 
em 1983 ficaram conhecidos no mercado. 
Pergunta: Voces desenvolveram totalmente a tecno- 

logia ou partiram de algo ja pronto, comprado? 

Deusdedith: A Smar optou pela tecnologia propria: 

tinhamos que mudar a imagem do produto brasileiro 

perante o estrangeiro, que e considerado melhor. Nun- 

ca compramos tecnologia. 
Pergunta: Qual foi a importancia da reserva de mer- 

cado para a Smar? 

Deusdedith: O Brasil, a partir de 1979, preocupado 

com a obten^ao do dominio dessa tecnologia eletroni- 

ca, criou a lei de reserva de mercado nesta area. A par- 
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tir da proibi^ao da importagao destes sistemas e com- ajudando-os a resolver problemas tecnologicos. Antes 

ponentes, as empresas usuarias deram todo o apoio as da reserva de mercado ninguem trocaria um produto 

empresas nacionais fabricantes desses equipamentos, estrangeiros por um nacional. 

tr 

Depoimento do Dr. Miguel Fazanella F9, diretor cientifico da ^Empresa Brasileira 

de Biotecnologia Ltda. - Embrabio,^ 

com alguns empresarios que demonstravam interesse 

pelo tema, e um deles, biologo em inicio de carreira e 

que ainda mantinha aceso o interesse, apostou na 

ideia, injetou capital e assim pudemos continuar. 

Fomos nos desincompatibilizando de outras 

fun^oes e nos dispusemos a mais ardua de todas as 

tarefas: organizar uma empresa "de verdade". A esta 

altura, o antigo grupo tornou-se a "EMPRESA BRA- 

SILEIRA DE BIOTECNOLOGIA LTDA - EMBRA- 
BIO". A empresa funcionava sem laboratorio, em um 

apertado escritorio na Rua Marques de Itu, em Sao 

Paulo, onde, para fazermos uma reuniao com os esta- 

giarios, precisavamos ficar em pe, pois sentados nao 

cabiamos todos. 

No inicio, realizavamos avaliagoes do "estado 
da arte" de diferentes tecnologias, e estudos de merca- 

do para clientes da area empresarial interessados em 

investir em biotecnologia. Desta forma alguma receita 
poderia ser gerada e, junto com esta - e muito mais 

importante -, um know-how interno sobre o setor. A 

prospec^ao externa continuava. 
Como decorrencia destes estudos e da prospec- 

9ao nacional e internacional, nos foi possivel eleger 

areas preferenciais de atua^ao, de forma a concentrar 
os esforgos em fungao de viabilizar uma linha de pro- 

dutos e services mais concretos. Optamos pelo setor 
de saude humana e animal. 

Para gerar receita, alem dos estudos, iniciamos 

atividades de representa^ao de produtos para diag- 

nostico, produtos com mercado bem definido e que 
pretendiamos produzir futuramente no Brasil. 0 mer- 
cado era constituido pelos anatomo-patologistas, 

pequeno, mas de alto nivel de sofistica^ao, um mer- 
cado high-tech. Os produtos eram de inquestionavel 

qualidade e isto nos daria condi^oes de ensaiar os pri- 

meiros passos para o marketing a nivel de produto. 
No inicio tivemos resultados desastrosos: os clientes 

queriam comprar, mas nao sabiamos vender. A praxis 
e soberana e aprendemos a li^ao. 

Atraves de um contato cada vez mais estreito 
com o exterior, onde a biotecnologia realmente 

desenvolvia-se, fomos identificando novas oportuni- 
dades de mercado e tambem de treinamento e colabo- 
ragao. Percebemos que nao precisavamos ir tao longe, 
aos Estados Unidos ou ao Japao para aprender algo 

mais. Foi na vizinha Argentina que se iniciou o nosso 

pnmeiro programa de treinamento internacional no 

Centro de Virologia Animal (CEVAM) de Buenos 

Aires, institui^ao com a qual hoje desenvolvemos pes- 

quisas conjuntas. 

Deste treinamento percebemos a possibilidade 
de comercializar produtos especiais, na realidade ser- 

vices tecnicos de controle de qualidade que seriam de 

grande valia para os produtores de vacinas em nosso 

pais, podendo reduzir-lhes as perdas no processo de 

producao. Era a EMBRABIO- SERVigOS TECNI- 

COS que surgia. 

A historia da EMBRABIO nao se inicia com a 
sua fundagao, mas antes. Tudo comecou em 1981, 

num dos Seminaries Gerais de Farmacologia no Insti- 

tuto de Ciencias Biomedicas da USP, onde eu era alu- 

no de pos-graduacao. Ali percebi quantas mudan^as 

haviam ocorrido com a bioquimica em seis anos. Foi o 

suficiente. 

Constituimos, eu e alguns amigos medicos, bio- 
logos, estudantes de veterinaria, um grupo para estu- 
dar estas novas possibilidades que se discortinavam e 

tambem para entender como e ate onde havia-se 

evoluido na area. 

A nivel teorico, houvemos por bem revisar os 

textos basicos mais atuais para criar uma base solida 
de conhecimentos. A nivel pratico, precisavamos de 

um projeto real para trabalhar. Por esta epoca, um 

pesquisador do Rio de Janeiro publicava ter descober- 
to algas magnetostaticas possuidoras de cristais espe- 

ciais de possivel aplicagao em microeletronica e acre- 

ditamos que Valeria a pena verificarmos. 

Enquanto os outros participantes do grupo 
foram ao Rio em busca destas algas, fui para os Esta- 

dos Unidos em busca de novas informacoes. Acredita- 
vamos que "febre aftosa" seria uma boa opcao - naquela 
epoca havia sido patenteada uma vacina conseguida 
por engenharia genetica -, mas nos faltavam dados. 
No Brasil nao se poderia descobrir o que realmente 

ocorria no exterior. Era o inicio de uma atividade que 

para nos passou a ser rotineira: a prospeccao interna- 

cional, ao nosso ver fundamental para uma melhor 

interpretacao dos fatos, das oportunidades e tenden- 

cias a nivel mundial. 

Nesta epoca ja estavamos perdendo o estimulo 

inicial e o grupo precisava manter-se unido, senao 

todo esforco teria sido inutil. Era necessario nos desin- 

compatibilizarmos com algumas de nossas outras ati- 

vidades para podermos nos dedicar mais a biotecnolo- 

gia. Isso tornava evidente a necessidade de financia- 

mento, de capital. Ja vinhamos mantendo contato 
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Tinhamos um problema grave. Haviam os 

clientes, sabiamos prestar servigos, mas fazer o servi- 
90 na Argentina nao seria possivel. Precisavamos ime- 

diatamente de um laboratorio para atender a nossos 

clientes. Com algo concrete a fazer, noS sentimos 

menos inseguros para investir na infra-estrutura labo- 

ratorial necessaria e montamos o laboratorio na Rua 

Apinages, tambem em Sao Paulo. 

De laboratorio montado, ganhamos uma faca 
de dois gumes: por um lado, a possibilidade de prestar 

outros servi^os, por outro lado um alto overhead. Era 

necessario ampliar as possibilidades de receita e per- 

mitir que a medio prazo se fizesse uma utiliza^ao 

maior do laboratorio. 
0 aumento da receita estava diretamente asso- 

ciado a ampliagao da linha de produtos, que passava a 

incluir reagentes e instrumentos para pesquisa em bio- 
tecnologia. Esta ampliagao pode ser feita sem prejuizo 

da excelencia da qualidade, gragas ao centro de infor- 

ma^bes que estruturamos e ao acompanhamento con- 

tinuado das atividades do setor em piano internacio- 

nal. 

Ter uma ampla linha de produtos de alta quali- 

dade nao resolveria o problema, mas apenas nos colo- 
cava num outro "estagio", no qual a disputa pelo mer- 

cado junto as concorrentes grandes e pequenas passa- 

ria a ser o dia-a-dia da empresa. O ganho de participa- 

gao de mercado passou a ser a upalavra de ordem" 

Redescobrimos o que ja sabiamos: marketing e fun- 

damental e se faz com bons profissionais. A contrata- 

?ao de executivos com ampla experiencia na area 

comercial em grandes empresas marca o aumento 

expressive da participagao nos mercados em que atua- 
mos. 

A otimiza^ao dos recursos do laboratorio surgiu 

com a decisao de criagao e lan^amento de uma linha 

propria de reagentes para diagnostico. Nosso know- 
how em controle de qualidade, utilizado na presta^ao 

de services, passa agora a ser tambem utilizado para o 

controle desta produgao. 

No estagio atual convivem as preocupagoes 

com a participagao no mercado, com o desenvolvi- 

mento e langamento de nossos produtos e com o acom- 

panhamento do cenario externo, altamente mutavel. 

Encerrado o ciclo em que viabilizar e precise, ensaia- 

mos os primeiros passos naquele em que a performan- 

ce financeira tornar-se o centro das atengoes. 

O fator principal que possibilitou nosso percur- 

so ate agora foi a perseveranga dos individuos que 

acreditaram - com trabalho, com capital e com con- 

vicgao quanto ao rumo a seguir. 
Pergunta: Existe no Brasil uma legislagao especifica 

para a Biotecnologia? 

Fazanella: Em nosso pais nao existe, no presente 

momento, legislagao especifica para os processes bio- 

tecnologicos. Existem somente projetos. A legislagao 

existente se reflete sobre a biotecnologia na medida 

em que se refere aos produtos finais, sejam eles medi- 
camentos ou novas variedades de plantas. 

Pergunta: Como voce avaliaria a atuagao da Secreta- 

ria Especial de Biotecnologia? 
Fazanella: Estando mais ligado a iniciativa privada, 

nao pude ainda travar contato maior com a Secretaria 

Especial de Biotecnologia, mas acredito que, se esta se 

constituir num orgao de fomento criativo, mais do que 
um orgao regulador, sera de extrema valia. 

Pergunta: A biotecnologia pode fazer muito pelo ter- 

ceiro mundo, inclusive para o Brasil. Quais sao as pos- 

siveis aplicagoes desta ao pais? 

Fazanella: A biotecnologia para o terceiro mundo e 

uma esperanga para o setor de saude e para o setor 

agropecuario, em particular para a agricultura. Isto se 
aplica tambem ao caso brasileiro, mas em nosso pais, 

acredito tambem que haja espago para o desenvolvi- 

mento de biotecnologia de interesse mais geral, nao 

restrito ao terceiro mundo, devido as dimensoes de 

nossa economia e ao porte de certos grupos industrials 
nacionais. 

Pergunta: A biotecnologia e fundamental para o 

desenvolvimento do pais. 0 que deve ser feito para o 

desenvolvimento dela no Brasil? 

Fazanella: Para o desenvolvimento de biotecnologia 
no Brasil deve haver antes de mais nada recursos. 

Recursos humanos, recursos materials, ambos em pro- 

porgoes adequadas. Dever-se-ia investir macigamente 
na formagao de recursos humanos a curtissimo, curto 

e medio prazos, atraves da vinda de professores 

estrangeiros, da concessao de bolsas de estudos no 
exterior, mas bolsas inteligentes, que nao desvincu- 

lem o pesquisador da instituigao a qual se encontra 

ligado. Recursos materiais sao indispensaveis, nao se 

faz alta tecnologia sem muito capital. Se o dinheiro e 

pouco, e fundamental separar verbas destinadas a 

uma demanda espontanea daquelas destinadas a uma 

demanda orientada, que se torna fundamental para o 

desenvolvimento de tecnologia. 
Em relagao aos grandes grupos, e necessario 

que haja incentivos especificos e criativos, de forma a 

motivar o ingresso de seus capitais no setor. Nao acre- 

dito que o incentive protecionista isolado seja por si so 

eficiente, pois cria a alternativa de mercado sem esti- 

mular a competitividade, importante motor da inova- 

gao. 

Para maiores contatos com as empresas, quei- 
ram dirigir-se a estes enderegos ou telefones: 

SMAR Equipamentos Industriais Ltda. 

Sr. Deusdedith C. de Moraes - Assessor da Presiden- 

cia 

R. Dr.^Pio Dufles, 1007 

14160 - Sertaozinho - SP 

Fone: (016) 642-3599 

Em Sao Paulo - Fone: (Oil) 210-2860 

MECAF - Mecanica Fina Ltda. 

Sr. Eduardo Fanucchi - Gerente Industrial 

R. Armindo Hahne, 65 

05320 - Sao Paulo - SP 

Fone: (011) 802-3362 

EMBRABIO - Empresa Brasileira de Biotecnologia 

Ltda. 

Dr. Miguel Fazanella F9 - Diretor Cientifico 

R. Apinages, 1081 

05017 - Sao Paulo - SP 

Fone: (011) 262-5511 
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