
MOTA,	  LUNA,	  SANTOS	  &	  ROMERO	  (2016)	   	  

	  

HOLOS,	  Ano	  32,	  Vol	  08	   	  
	  

255	  

UMA	  REVISÃO	  DA	  LITERATURA	  SOBRE	  TRANSFERÊNCIA	  DE	  TECNOLOGIA	  

Karla	  Motta¹,	  Monica	  Luna2,	  Jerônimo	  Santos3,	  Fernando	  Romero4	  
¹,2Universidade	  Federal	  de	  Santa	  Catarina-‐UFSC,	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Engenharia	  de	  Produção	  

1,3Instituto	  Federal	  de	  Educação,	  Ciência	  e	  Tecnologia	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
3,4Universidade	  do	  Minho-‐EE	  UMINHO,	  Programa	  Doutoral	  Engenharia	  Industrial	  e	  Sistemas	  

karla.motta@ifrn.edu.br¹,	  monica.luna@ufsc.br²,	  jeronimo@ifrn.edu.br³,	  fromero@dps.uminho.pt4	  

	  

Submetido	  em	  26/04/2016	  -‐	  	  Aceito	  em	  14/12/2016	  
 

DOI: 10.15628/holos.2016.2792 
RESUMO	  	  

Este	   trabalho	   apresenta	   uma	   revisão	   da	  
literatura	   sobre	   transferência	   de	   tecnologia,	   com	   o	  
objetivo	  de	  identificar	  e	  caracterizar	  abordagens	  sobre	  o	  
tema.	   Quanto	   à	  metodologia	   adotada,	   tal	   revisão	   é	   de	  
natureza	   integrativa	  e	  de	  cunho	  bibliográfico,	   temático,	  
histórico	   e	   analítico.	   	   Os	   conteúdos	   pesquisados	   estão	  
apresentados	   conforme	   uma	   estrutura	   taxonômica	  
identificada	  na	  literatura,	  a	  qual	  foi	  adaptada,	  com	  base	  
nos	  estudos	  consultados.	  Conclui-‐se	  que	  há	  na	  literatura	  
uma	   convergência	   na	   estrutura	   dos	   conceitos	   de	  
tecnologia	   e	   transferência	   de	   tecnologia,	   cuja	   evolução	  
no	   tempo	   não	   gerou	   alterações.	   Verifica-‐se	   que	   não	  
existem	   nos	   estudos	   observados	   uma	   consolidação	   das	  
características	   promotoras	   da	   efetividade	   da	  
transferência	   de	   tecnologia,	   ou	   dos	   obstáculos	   a	  

transpor	   neste	   processo.	   É	   observado	   que	   os	   trabalhos	  
analisados	   não	   incluem	   a	   totalidade	   dos	   demais	  
componentes	   do	   processo	   identificados	   nesta	   revisão,	  
tais	   como	   atores,	   estratégia	   e	   projetos	   para	   acesso	   à	  
tecnologia,	  os	  quais	  são	  abordados	  de	  modo	  disperso	  e	  
pontual.	   No	   estudo	   observa-‐se	   ainda	   que	   as	   diferentes	  
tipologias	   de	   transferência	   de	   conhecimento	  
apresentadas	  na	  literatura	  estão	  relacionadas	  aos	  atores	  
que	   promovem	   a	   transferência,	   ou	   seja,	   o	   receptor,	   o	  
emissor	  e	  os	  facilitadores,	  sendo	  aqui	  destacadas	  as	  suas	  
correlações.	   No	   âmbito	   dos	   estudos	   analisados,	   esta	  
revisão	  se	  propõe	  a	  indicar	  as	  referidas	  lacunas	  literárias,	  
direcionando	  futuras	  pesquisas	  sobre	  o	  tema.	  
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TECHNOLOGY	  TRANSFER	  LITERATURE	  REVIEW	  

ABSTRACT	  	  
This	   paper	   presents	   a	   review	   of	   the	   literature	   on	  
technology	   transfer,	   aiming	   to	   identify	   and	   to	  
characterize	   the	   subject	   approaches.	   As	   for	  
methodology,	   such	   a	   review	   is	   integrative	   nature	   and	  
literature,	   thematic,	   historical	   and	   analytical.	   The	  
searched	   contents	   are	   presented	   according	   to	   a	  
taxonomic	   structure	   identified	   in	   the	   literature,	   which	  
was	  adapted	  based	  on	  reviewed	  studies.	   	  We	  conclude	  
that	   in	   the	   literature	   there	   is	   a	   convergence	   in	   the	  
structure	  of	  the	  concepts	  of	  technology	  and	  technology	  
transfer,	   whose	   evolution	   over	   time	   did	   not	   generate	  
changes.	  It	  appears	  that	  there	  are	  no	  studies	  observed	  a	  
consolidation	  of	  features	  promoting	  the	  effectiveness	  of	  

technology	  transfer,	  or	  of	  obstacles	  to	  overcome	  in	  this	  
process.	   Papers	   analyzed	   do	   not	   include	   all	   the	   other	  
components	   of	   the	   process	   identified	   in	   this	   review,	  
such	   as	   actors,	   strategy	   and	   projects	   for	   access	   to	  
technology,	   which	   are	   addressed	   in	   scattered	   and	  
piecemeal	   fashion.	   In	   the	  study,	  we	  could	  observe	   that	  
different	   types	  of	   knowledge	   transfer	   presented	   in	   the	  
literature	   are	   related	   to	   the	   actors	   that	   promote	   the	  
transfer,	   like	   the	   receiver,	   the	   transmitter	   and	  
facilitators,	   and	   their	   correlations	   highlighted	   here.	   As	  
part	   of	   the	   analyzed	   studies,	   this	   review	   aims	   to	  
highlight	   those	   gaps	   in	   the	   literature,	   directing	   future	  
research	   on	   the	   topic.
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1	  INTRODUÇÃO	  
	  

O	   crescimento	   econômico	   sustentado	   figura	   na	   lista	   de	   prioridades	   das	   nações	  
desenvolvidas	   e	   em	   desenvolvimento,	   relacionando-‐se	   diretamente	   com	   a	   capacidade	   de	  
inovação	   (Varsakelis,	   2006).	   O	   desempenho	   referente	   à	   inovação	   nas	   empresas	   sofre	  
influência	   da	   formulação	   de	   estratégias	   viáveis	   para	   transferência	   de	   tecnologia,	   segundo	  
Guan,	   Mok,	   Yam	   e	   Pun	   (2006),	   em	   estudo	   realizado	   com	   1590	   MPEs	   indústrias	   chinesas.	  
Albors-‐Garrigos,	   Zabaleta	   e	   Ganzarain	   (2010)	   corroboram	   com	   esta	   opinião,	   a	   partir	   de	  
pesquisa	   realizada	   sobre	   o	   sistema	   de	   inovação	   do	   País	   Basco,	   de	   onde	   concluem	   que	   a	  
estratégia	   deve	   focar	   a	   gestão	   da	   transferência	   de	   tecnologia,	   propriamente	   dita,	   e	   dos	  
relacionamentos	  nela	   existentes.	  Observando	   a	   situação	  brasileira	   referente	   à	   transferência	  
de	  tecnologia,	  Pires	  e	  Quintella	  (2015)	   indicam	  a	  necessidade	  do	  planejamento	  e	  estratégias	  
que	   permitam	   promover	   uma	   política	   mais	   efetiva,	   que	   possa	   ampliar	   a	   interação	   da	  
universidade	  com	  a	   indústria,	  o	  governo	  e	  outras	   instituições	  de	  ciência	  e	   tecnologia.	  Desta	  
forma,	  mostra-‐se	   relevante	   a	   necessidade	   de	  mapear	   os	   componentes	   de	   uma	   abordagem	  
para	  a	  transferência	  de	  tecnologia,	  a	  ser	  incorporada	  à	  estratégia	  das	  organizações	  inovativas.	  
Nesse	  contexto,	  este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  principal	  identificar	  o	  estado	  da	  arte	  sobre	  
transferência	   de	   tecnologia,	   identificando	   e	   caracterizando	   abordagens	   sobre	   o	   tema,	   com	  
base	  na	  literatura.	  Uma	  taxonomia	  para	  transferência	  de	  tecnologia	  é	  estruturada	  a	  partir	  dos	  
principais	   conceitos	   e	   componentes	   referentes	   à	   temática,	   apoiada	   em	   uma	   proposição	   de	  
Reisman	  (2005)	  e	  em	  decorrência	  da	  pesquisa	   realizada	  para	  a	  elaboração	  deste	  estudo.	  Os	  
critérios	   metodológicos	   adotados	   para	   elaboração	   do	   estudo	   são	   esclarecidos	   a	   seguir.	   As	  
seções	  seguintes	  discorrem	  sobre	  conceitos,	  atores,	  estratégia	  e	  projeto	  para	  transferência	  de	  
tecnologia,	   sendo	   o	   artigo	   encerrado	   com	   algumas	   considerações	   sobre	   o	   levantamento	  
realizado	  e	  recomendações	  de	  futuros	  estudos.	  

2	  METODOLOGIA	  DA	  PESQUISA	  

A	   revisão	   de	   literatura	   pode	   ser	   classificada	   conforme	   seu	   propósito,	   abrangência,	  
função	  e	  tipo	  de	  análise	  desenvolvida,	  segundo	  Noronha	  e	  Ferreira	  (2000).	  No	  que	  tange	  ao	  
propósito,	   a	   presente	   revisão	   é	   analítica,	   na	   medida	   em	   que	   aborda	   um	   tema	   específico,	  
reunindo	  os	  vários	  desenvolvimentos	  realizados	  sobre	  transferência	  de	  tecnologia.	  Referente	  
à	  abrangência,	  este	  estudo	  se	  trata	  de	  uma	  revisão	  temática,	  centrada	  no	  recorte	  específico	  
que	   versa	   sobre	   as	   propostas	   de	  modelos	   para	   transferência	   de	   tecnologia	   e	   fatores	   a	   ele	  
pertinentes.	  Em	  termos	  da	  função,	  este	  trabalho	  é	  de	  caráter	  histórico,	  por	  reunir	  a	  literatura	  
referente	   a	   um	   tema,	   contida	   em	   um	   intervalo	   de	   tempo	   determinado,	   possibilitando	  
comparar	  a	  evolução	  das	  informações	  advindas	  de	  distintas	  fontes.	  Quanto	  ao	  tipo	  de	  análise	  
empregada	   para	   a	   revisão,	   o	   trabalho	   é	   crítico,	   na	   medida	   em	   que	   avalia	   e	   compara	   os	  
estudos	  que	  versam	  sobre	  transferência	  de	  tecnologia.	  	  

Segundo	  Reisman	  (2005,	  p.	  199)	  “Um	  bom	  esquema	  taxonômico	  é	  indispensável	  para	  
uma	  efetiva	  revisão	  da	  literatura	  e	  especialmente	  para	  a	  eficiência	  da	  sua	  apresentação.”	  Com	  
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o	   objetivo	   de	   ordenar	   o	   conteúdo	   da	   revisão	   da	   literatura	   realizada	   neste	   estudo,	   foi	  
elaborado	   um	   esquema	   taxonômico	   referente	   a	   transferência	   de	   tecnologia,	   conforme	  
apresentado	  no	  quadro	  1.	  

	  
1.	  	  	  	  	  	  	  ATORES	   2.	  	  	  	  	  	  	  ESTRATÉGIA	   3.	  	  	  	  	  	  	  PROJETO	  

1.1.	  	  	  	  Emissor	  ou	  Fonte	   2.1.	  	  	  	  Governança	   3.1.	  	  	  Gestão	  

1.2.	  Receptor	  ou	  Destinatário	   2.2.	  	  	  	  Motivação	  dos	  atores	   3.2.	  Mecanismos	  de	  relacionamento	  ou	  tipos	  de	  
transação	  

1.3	  Agentes	  de	  colaboração	  e	  apoio	   2.3.	  	  	  Obstáculos	   3.3.	  	  Conteúdo	  tecnológico	  

	   2.4.	  Fatores	  de	  efetividade	   3.4.	  Processo	  operacional	  

	   2.5.	  	  	  	  Parcerias	   3.5.	  Monitoramento	  e	  avaliação	  do	  desempenho	  

	   	   3.6.	  	  	  	  Viabilidade	  

Quadro	  1:	  Taxonomia	  para	  transferência	  de	  tecnologia	  adotada	  neste	  estudo	  
	  

A	  partir	  da	  literatura	  revisada,	  em	  alinhamento	  à	  linha	  metodológica	  estabelecida	  e	  à	  
estrutura	   taxonômica	   elaborada,	   seguem	   apresentados	   os	   resultados	   obtidos,	   referentes	   à	  
temática	  da	  transferência	  de	  tecnologia.	  

	  
3	  RESULTADOS	  E	  DISCUSSÃO	  	  

	  
Serão	   agora	   apresentados	   os	   resultados	   do	   levantamento	   bibliográfico	   efetuado,	  

alinhados	   à	   estrutura	   taxonômica	   proposta.	   Ao	   procurar	   apreender	   o	   significado	   do	   termo	  
tecnologia,	   verificou-‐se	   que	   para	   Burgelman,	   Christensen	   e	   Wheelwrigth	   (2012)	   os	  
componentes	  “habilidades”	  e	  “artefatos	  teóricos	  e	  práticos”	  fazem	  parte	  da	  tecnologia,	  uma	  
vez	  que	  podem	  ser	  utilizados	  para	  desenvolver	  produtos	  e	  serviços	  em	  organizações,	  ou	  ainda	  
para	   produzir	   e	   fornecer	   esses	   produtos	   e	   serviços.	   Uma	   conceituação	   estrutural	   para	  
tecnologia	  é	  apresentada	  pela	  ANPROTEC	  e	  SEBRAE	  (2002),	  onde	  o	  termo	  implica	  o	  que,	  por	  
quem,	  por	  quê,	  para	  quem	  e	  como	  fazer.	  Esses	  Institutos	  afirmam	  que	  tecnologia	  se	  refere	  às	  
técnicas,	  métodos,	  procedimentos,	  ferramentas,	  equipamentos	  e	   instalações	  que	  concorrem	  
para	  a	  realização	  e	  obtenção	  de	  um	  ou	  vários	  produtos.	  	  

O	  segundo	  conceito	  verificado	  neste	  estudo	  é	  o	  de	   transferência	  de	   tecnologia.	  Para	  
cumprir	   o	   objetivo	   de	   suprir	   as	   necessidades	   e	   desejos	   da	   sociedade,	   as	   empresas	   utilizam	  
tecnologias	  para	  desenvolverem	  bens	  e	  serviços,	  de	  modo	  a	  alcançarem	  a	  continuidade	  dos	  
negócios.	   Segundo	   Reisman	   (2005),	   a	   busca	   por	   competitividade	   leva	   as	   organizações	   a	  
procurarem	  aumentar	  sua	  produtividade	  e	  desempenho	  comercial,	  o	  que	  se	  dá	  por	  meio	  do	  
aperfeiçoamento	  de	  métodos	  de	  trabalho	  e	  de	  fatores	  de	  produção.	  Essas	  modificações	  tanto	  
podem	  advir	  do	  ambiente	  organizacional	  interno,	  sendo	  desenvolvidas	  por	  equipes	  próprias,	  
quanto	  de	  fontes	  externas	  (Kremer,	  2007),	  mediante	  fenômeno	  denominado	  transferência	  de	  
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tecnologia.	   Em	   conformidade	   com	   a	   revisão	   conceitual	   realizada,	   seguem	   apresentadas	   as	  
abordagens	  realizadas	  aos	  atores	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  na	  literatura	  consultada.	  

	  
3.1	  Atores	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  

	   Os	  principais	  atores	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  são	  o	  emissor	  ou	  fonte	  e	  o	  
receptor	  ou	  destinatário,	  existindo	  ainda	  outros	  agentes	  facilitadores	  do	  processo.	  Exemplos	  
destes	  atores	  estão	  apresentados	  no	  quadro	  2.	  
	  

ATOR	   COMPONENTES	  
AUTOR/	  

ANO	  

Emissor	  ou	  
Fonte	  

Universidade,	   centros	   de	   pesquisa	   públicos	   e	   privados,	   bases	   de	  
patentes,	   Internet,	   empresas	   de	   consultoria,	   fornecedores,	  
concorrentes,	   exposições,	   conferências	   e	   encontros	   setoriais,	  
empresas	  do	  mesmo	  grupo,	  interior	  da	  própria	  empresa	  e	  clientes	  

	  Caputo,	  Cucchiella,	  Fratocchi,	  
Pelagagge	  e	  Scacchia	  (2004);	  Lee	  e	  Win	  

(2004)	  

Receptor	  ou	  
destinatário	  

Interessados	   em	   receber	   uma	   nova	   tecnologia	   e	   desenvolvê-‐la,	  
podendo	   pertencer	   ao	   mesmo	   Estado	   soberano	   ou	   a	   nações	  
distintas	  

Bauer	  (2003);	  Rodrigues	  (2008);	  
Rodrigues	  e	  Estorilio	  (2012)	  

Promotores	  e	  
facilitadores	  	  

Quadro	  político	  e	  institucional,	  intermediários	  situados	  no	  entorno	  
das	   empresas;	   investidores	   de	   risco	   e	   fundos	   de	   inovação	   e	   o	  
Governo	  	  

Thorpe,	  Holt,	  Macpherson	  e	  Pittaway	  
(2005);	  Caputo	  et	  al.	  (2004);	  Yokakul	  e	  
Zawdie	  (2009);	  Thorpe	  et	  al.	  (2005);	  

Lee	  e	  Win	  (2004);	  Jones	  (2003)	  

Quadro	  2	  –	  Atores	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  
Fonte:	  Elaboração	  própria	  a	  partir	  dos	  autores	  referenciados	  
	  

A	  configuração	  das	  interações	  entre	  emissores,	  receptores	  e	  facilitadores	  pode	  assumir	  
diversos	  formatos,	  conforme	  a	  estratégia	  adotada	  para	  a	  transferência	  de	  tecnologia.	  

	  
3.2	   Estratégia	  para	  transferência	  de	  tecnologia	  

Os	  principais	  componentes	  identificados	  na	  literatura	  que	  se	  referem	  à	  estratégia	  para	  
transferência	  de	  tecnologia	   foram	  governança,	  motivação	  dos	  atores,	  obstáculos,	   fatores	  de	  
efetividade	  e	  parcerias.	  

• Governança	  
O	  modo	  de	  governança	  é	   relevante	  para	  a	  estratégia	  da	   transferência	  de	   tecnologia,	  

diante	  da	  necessidade	  de	  definir	  uma	  estrutura	  organizacional	  para	  os	  relacionamentos	  entre	  
os	  atores	  do	  processo,	  conforme	  é	  ressaltado	  por	  O'Dwyer	  e	  O'Flynn	  (2005).	  A	  clara	  definição	  
dos	  papeis	  a	  serem	  desempenhados	  pelos	  atores	  do	  processo	  em	  muito	  contribui	  para	  a	  sua	  
efetividade	   (Perkmann	   &	   Walsh,	   2007).	   Dentre	   as	   etapas	   da	   governança,	   constam	   o	  
alinhamento	   de	   culturas	   corporativas,	   políticas	   de	   trabalho	   e	   procedimentos	   operacionais	  
entre	   parceiros,	   de	   modo	   que	   haja	   a	   efetiva	   transferência	   de	   tecnologia	   (Lakpetch	   &	  
Lorsuwannarat,	  2012).	  Neste	  alinhamento	  devem	  ser	  considerados	  atores,	  tipos	  de	  transação	  
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e	   motivações	   (Reisman,	   2005),	   assim	   como	   a	   eficiência	   dos	   sistemas	   político,	   jurídico	  
governamental	  e	  educacional	  (Varsakelis,	  2006).	  

• Motivação	  dos	  atores	  	  
As	   motivações	   dos	   atores	   principais	   e	   complementares	   são	   um	   fator	   crítico	   pra	   o	  

sucesso	  da	  transferência	  de	  tecnologia,	  destacando-‐se	  dentre	  elas	  o	  verdadeiro	  interesse	  do	  
receptor	  em	  adotar	  a	  tecnologia	  transferida	  (Lakpetch	  &	  Lorsuwannarat,	  2012).	  As	  motivações	  
identificadas	  na	  literatura	  estão	  consolidadas	  no	  quadro	  3.	  

ATOR	   MOTIVAÇÕES	  

MPEs	   Baixo	  custo	  ou	  disponibilidade	  de	   financiamento	  do	  processo,	  agilidade	  e	   facilidade	  na	   implantação,	  clara	  
percepção	  dos	  potenciais	  retornos	  (Caputo	  et	  al.,	  2004)	  

Empresas	  de	  
grande	  porte	  

Retornos	  de	   investimentos	   em	  P&D	  e	  possibilidade	  de	   tornar	  MPEs	  mais	   competitivas	   e	   fazer	   delas	   suas	  
fornecedoras	   (Caputo	   et	   al.,	   2004);	   desejo	   de	   se	   tornarem	   líderes	   tecnológicos	   	   (Venters	   &	   Kyriakidou-‐
Zacharoudiou,	  2012)	  

Universidade	  	  

Impacto	   do	   projeto	   na	   área	   de	   atuação	   e	   possibilidade	   de	   ver	   teorias	   aplicadas	   na	   prática	   (Venters	   &	  
Kyriakidou-‐Zacharoudiou,	   2012);	   incentivo	   da	   legislação,	   ganho	   de	   royalties,	   pagamento	   de	   royalties	   aos	  
inventores,	   publicidade	   positiva,	   suporte	   financeiro	   para	   pesquisa,	   satisfação	   com	   a	   disseminação	   das	  
tecnologias,	   recrutamento	   e	   retenção	   da	   equipe	   (Decter,	   Bennett	   &	   Leseure,	   2007);	   financiamento	   de	  
pesquisas	   e	   oportunidades	   de	   aprendizagem	   prática	   para	   os	   alunos	   (Elmuti,	   Abebe,	   Nicolosi	   &	   Dealtry,	  
2005);	  colocação	  de	  estudantes	  no	  ambiente	  industrial,	  desenvolvimento	  de	  atividades	  geradoras	  de	  renda,	  
acesso	  à	   indústria	  para	  realização	  de	  pesquisa	  fundamental	  e	  aplicada,	   ingresso	  em	  mercados	  protegidos,	  
aprimoramento	  do	  nível	  de	  negócios,	  melhoria	  na	  execução	  de	  novas	  tecnologias,	  estabelecimento	  de	  boa	  
vontade	   bilateral,	   desenvolvimento	   de	   novos	   produtos	   e	   spin-‐off,	   redução	   de	   custos	   de	   produção	   e	  
patenteamento	  (Lee	  &	  Win,	  2004).	  	  

Governo	   Promoção	  da	  igualdade	  em	  diferentes	  regiões	  e	  o	  incremento	  da	  competitividade	  do	  país	  no	  nível	  mundial	  
(Caputo	  et	  al.,	  2004)	  

Quadro	  3	  –	  Motivações	  dos	  atores	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  
Fonte:	  Elaboração	  própria	  a	  partir	  dos	  autores	  referenciados	  

	  

Não	   obstante	   as	  motivações	   identificadas,	   há	   na	   literatura	   registros	   de	   obstáculos	   a	  
considerar	  na	  transferência	  de	  tecnologia,	  os	  quais	  seguem	  indicados.	  

• Obstáculos	  
Observa-‐se	   na	   literatura	   que	   o	   processo	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   requer	  

enfrentamento	   de	   obstáculos	   culturais,	   cognitivos,	   estruturais,	   ambientais,	   econômicos	   e	  
contextuais,	  indicados	  no	  quadro	  4.	  
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TIPOS	  DE	  
OBSTÁCULOS	   DESCRIÇÃO	  

Culturais	  

Comportamentos	   adotados	   pelos	   atores	   do	   processo	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   (Beesley	   &	   Cooper,	  
2008;	  Caputo	  et	  al.,	  2004;	  Decter	  et	  al.,	  2007;	  Elmuti	  et	  al.,	  2005;	  Yokakul	  &	  Zawdie,	  2009),	  limitações	  da	  sua	  
base	   de	   conhecimentos	   (Caputo	   et	   al.,	   2004;	   Chen,	   Duan,	   Edwards	   &	   Lehaney,	   2006)	   e	   dificuldades	  
relacionais	   (Beesley	  &	  Cooper,	  2008;	  Caputo	  et	   al.,	   2004;	  Decter	  et	   al.,	   2007;	  Elmuti	   et	   al.,	   2005;	   Jagoda,	  
Maheshwari	  &	  Lonseth,	  2010;	  Lakpetch	  &	  Lorsuwannarat,	  2012)	  

Cognitivos	  
Problemas	  de	  relacionamento	  (Chen	  et	  al.,	  2006;	  Elmuti	  et	  al.,	  2005;	  Fernie,	  Green,	  Weller	  &	  Newcombe,	  
2003;	   Jagoda	   et	   al.,	   2010;	   Venters	   &	   Kyriakidou-‐Zacharoudiou,	   2012)	   ou	   limitações	   de	   conhecimento	  
(Decter	  et	  al.,	  2007;	  Jagoda	  et	  al.,	  2010;	  Jones,	  2003)	  

Estruturais	  	  

Limitações	   do	   receptor	   (Beesley	   &	   Cooper,	   2008;	   Decter	   et	   al.,	   2007;	   Jagoda	   et	   al.,	   2010),	   diferenças	  
contextuais	   entre	   atores	   (Fernie	   et	   al.,	   2003;	   Lakpetch	   &	   Lorsuwannarat,	   2012;	   Sawers,	   Pretorius	   &	  
Oerlemans,	   2008;	   Venters	   &	   Kyriakidou-‐Zacharoudiou,	   2012),	   riscos	   da	   gestão	   (Philbin,	   2008;	   Venters	   &	  
Kyriakidou-‐Zacharoudiou,	   2012),	   da	   operação	   (Beesley	   &	   Cooper,	   2008;	   Chen	   et	   al.,	   2006;	   Jagoda	   et	   al.,	  
2010;	  Lakpetch	  &	  Lorsuwannarat,	  2012;	  Lee	  &	  Win,	  2004;	  Venters	  &	  Kyriakidou-‐Zacharoudiou,	  2012)	  e	  da	  
finalização	  do	  processo	  (Caputo	  et	  al.,	  2004;	  Elmuti	  et	  al.,	  2005;	  Lee	  &	  Win,	  2004)	  

Ambientais	   Dificuldades	   de	   acesso	   a	   informações	   (Caputo	   et	   al.,	   2004;	   Chen	   et	   al.,	   2006;	   Yokakul	  &	   Zawdie,	   2009)	   e	  
mudanças	  ambientais	  (Elmuti	  et	  al.,	  2005)	  

Econômicos	  	   Necessidade	   de	   investimentos	   (Caputo	   et	   al.,	   2004;	  Decter	   et	   al.,	   2007;	   Jagoda	   et	   al.,	   2010)	   e	   diferentes	  
expectativas	  de	  resultados	  gerados	  (Decter	  et	  al.,	  2007;	  Guan	  et	  al.,	  2006)	  

Contextuais	  
Incompatibilidade	  entre	  os	  contextos	  do	  emissor	  e	  do	  receptor	  da	  tecnologia	   (Fernie	  et	  al.,	  2003);	  uso	  de	  
sistemas	  inadequados	  aos	  diferentes	  tipos	  de	  tecnologias	  (Massa	  &	  Testa,	  2011);	  ausência	  de	  padrões	  para	  
elaboração	  de	  projetos	  (Hagge	  &	  Lappe,	  2005).	  

Quadro	  4	  –	  Obstáculos	  à	  transferência	  de	  tecnologia	  
Fonte:	  Elaboração	  própria	  a	  partir	  dos	  autores	  referenciados	  
	  

Embora	  haja	  obstáculos	  a	  confrontar,	  segundo	  Paula,	  Danjour,	  Medeiros	  e	  Añez	  (2015)	  
os	   benefícios	   da	   transferência	   de	   tecnologia	   superam,	   significativamente,	   esses	   eventuais	  
pontos	  negativos	  que	  as	   inovações	  em	  processos	  podem	  apresentar.	  Aliados	  a	  este,	  seguem	  
apontados	  outros	  fatores	  que	  devem	  ser	  considerados	  para	  a	  efetividade	  da	  transferência	  de	  
tecnologia.	  

• Fatores	  de	  efetividade	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  
Um	   dos	   fatores	   de	   efetividade	   da	   transferência	   de	   tecnologia	   é	   a	   compatibilidade	  

contextual	  entre	  emissor	  e	   receptor.	  Para	   tornar	   compatíveis	  os	   contextos	  do	  emissor	  e	  do	  
receptor	   da	   tecnologia,	   pode	   ser	   adotada	   uma	   metodologia	   para	   desenvolvimento	  
cooperativo,	   pautada	   na	   adaptação	   do	   conhecimento	   existente	   no	   emissor	   à	   realidade	   do	  
receptor,	   sendo	   fundamental	   utilizar	   sistemas	   adequados	   aos	   diferentes	   tipos	   de	  
necessidades	  tecnológicas	  (Massa	  &	  Testa,	  2011)	  e	  padrões	  para	  elaboração	  e	  implantação	  de	  
projetos	   (Hagge	   &	   Lappe,	   2005).	   Fatores	   de	   efetividade	   da	   transferência	   de	   tecnologia	  
identificados	  na	  literatura	  seguem	  ordenados	  conforme	  os	  atores	  envolvidos	  (Quadro	  5).	  

	  



MOTA,	  LUNA,	  SANTOS	  &	  ROMERO	  (2016)	   	  

	  

	   	  

HOLOS,	  Ano	  32,	  Vol	  08	   261	  
	  
	  

	  
	  

ATORES	  
ENVOLVIDOS	   DESCRIÇÃO	  

Alianças	  entre	  
universidade	  e	  

empresa	  

Aumento	  dos	  atributos	  potenciais	  dos	  parceiros	  para	  formação	  de	  alianças,	  promoção	  de	  interface	  de	  rede	  
entre	  universidades	  e	  parceiros,	  ajuste	  dos	  mecanismos	  de	  governança	  e	  apoio	  institucional	  para	  facilitação	  
da	  colaboração	  (Elmuti	  et	  al.,	  2005;	  Lakpetch	  &	  Lorsuwannarat,	  2012);	  aumento	  da	  consistência	  da	  políticas	  
universitárias,	   melhoria	   da	   acessibilidade	   das	   empresas	   às	   universidades	   e	   motivação	   dos	   participantes	  
(Caputo	  et	  al.,	  2004);	  estruturação	  da	  gestão	  estratégica	  e	  operacional	  (Perkmann	  &	  Walsh,	  2007)	  

Relações	  entre	  
empresas	  

Estabelecimento	   de	   relações	   de	   confiança	   entre	   emissores	   e	   receptores	   de	   tecnologia,	   adaptação	   dos	  
conteúdos	   a	   serem	   transferidos	   à	   realidade	   da	   organização	   receptora,	   contextualização	   do	   conteúdo	  
explícito	   e	   tácito	   a	   repassar	   (Fernie	   et	   al.,	   2003);	   definição	   de	   critérios	   para	   medir	   a	   similaridade	   entre	  
domínios,	  seleção	  de	  tecnologias	  dos	  emissores	  que	  sejam	  relevantes	  para	  os	  receptores	  (Pan	  &	  Yang,	  2010)	  

MPE	  receptora	  

Adoção	  de	  estratégias	  e	  de	  abordagem	  que	  levem	  em	  conta	  as	  características	  inerentes	  ao	  tipo	  de	  empresa,	  
desde	   a	   etapa	  preparatória	   do	  processo	   (Guan	  et	   al.,	   2006;	  Nunes,	  Annansingh,	   Eaglestone	  &	  Wakefield,	  
2006;	  Will,	  2008);	   flexibilidade	  do	  projeto	  para	   transferência	  de	   tecnologia,	  estruturação	  da	  estratégia	  de	  
aprendizagem,	  suporte	  de	  sistemas	  de	  tecnologia	  da	  informação	  e	  estabelecimento	  de	  cultura	  da	  confiança	  
entre	  emissor	  e	  receptor	  (Rhodes,	  Hung,	  Lok,	  Lien	  &	  Wu,	  2008)	  

Quadro	  5	  –	  Fatores	  para	  efetividade	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  	  
Fonte:	  Elaboração	  própria	  a	  partir	  dos	  autores	  referenciados	  
	  

Em	   complemento	   aos	   aspectos	   aqui	   considerados	   para	   promover	   a	   efetividade	   da	  
transferência	  de	  tecnologia,	  Perkmann	  e	  Walsh	  (2007)	  ressaltam	  a	  necessidade	  de	  especificar	  
papéis	  dos	  atores,	  como	  das	  empresas	  e	  universidades,	  nas	  redes	  de	  relacionamento.	  Quanto	  
à	   absorção	   de	   conhecimento	   pelo	   receptor,	   é	   observado	   que	   ela	   é	   mais	   influenciada	   pela	  
intenção	  que	  pela	  habilidade	  de	  absorver	  (O'Dwyer	  &	  O'Flynn,	  2005),	  o	  que	  indica	  a	  validade	  
de	  ofertar	   incentivos	  aos	  destinatários	  dos	  processos	  de	   transferência	  de	   tecnologia.	   Este	  e	  
outros	   aspectos	   devem	   ser	   levados	   em	   conta	   no	   estabelecimento	   de	   parcerias	   para	   a	  
transferência	  de	  tecnologia.	  

• Parcerias	  para	  transferência	  de	  tecnologia	  
Como	  muitos	  processos	  de	  transferência	  de	  tecnologia	  envolvem	  mais	  de	  um	  ator	  para	  

que	  se	   realizem,	  Elmuti	  et	  al.	   (2005)	   recomenda	  a	  adoção	  de	  princípios	  para	  a	   formação	  de	  
parcerias,	  tais	  como:	  seleção	  do	  parceiro,	  engajamento	  de	  pessoas	  interessadas	  e	  inovadoras,	  
suporte	  a	   resultados	  personalizados,	   ligação	  entre	  os	  projetos	  e	  as	  prioridades	  da	  empresa,	  
alinhamento	   com	   os	   recursos	   organizacionais	   existentes,	   foco	   no	   valor	   agregado	   além	   do	  
custo	  despendido,	  geração	  de	  benefícios	  para	  ambas	  as	  partes,	  busca	  e	  captação	  de	  múltiplas	  
cadeias	  de	  valor.	  Considerar	  estes	  princípios	  é	  um	  elemento	  estratégico,	  na	  medida	  em	  que	  
contribui	  para	  motivar	  os	  atores	  ao	  processo	  de	  transferência	  de	  tecnologia.	  

Postos	   os	   fatores	   estratégicos	   delineados	   na	   literatura,	   seguem	   apresentados	   os	  
aspectos	   pertinentes	   ao	   projeto	   para	   transferência	   de	   tecnologia	   apontados	   pelos	   autores	  
consultados.	  

	  
	  



MOTA,	  LUNA,	  SANTOS	  &	  ROMERO	  (2016)	   	  

	  

	   	  

HOLOS,	  Ano	  32,	  Vol	  08	   262	  
	  
	  

3.3	  Projeto	  para	  transferência	  de	  tecnologia	  
Verifica-‐se	  que	  a	   literatura	  aborda	  aspectos	   referentes	  ao	  projeto	  para	   transferência	  

de	   tecnologia,	   os	   quais	   estão	   aqui	   reunidos	   nas	   categorias	   de	   gestão,	   mecanismos	   de	  
relacionamento	   ou	   tipos	   de	   transação,	   conteúdo	   tecnológico,	   processo	   operacional,	  
monitoramento	  do	  desempenho	  e	  análise	  da	  viabilidade.	  

• Gestão	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  
É	   relevante	   a	   definição	   de	   um	  modus	   operandi	   para	   a	   transferência	   de	   tecnologia,	  

sendo	   recomendável	   estabelecer	   como	   ocorrerá	   a	   gestão	   estratégica	   e	   operacional	   do	  
projeto.	  Segundo	  Philbin	   (2008),	  a	  gestão	  estratégica	  deve	  se	  desenvolver	  em	  quatro	  níveis,	  
que	  determinam	  o	  engajamento	  entre	  os	  colaboradores	  e	  as	  atividades	  correspondentes:	  (1)	  
liderança,	   (2)	   programa	   e	   negócios,	   (3)	   técnico,	   (4)	   comercial	   e	   de	   contratos.	   No	   nível	   da	  
liderança	  devem	  ser	  verificadas	  as	  implicações	  estratégicas	  e	  questões	  financeiras	  globais	  do	  
projeto.	  Em	  seguida,	  recomenda	  que	  sejam	  estabelecidas	  as	  metas	  do	  programa	  de	  negócios,	  
seus	  objetivos	  e	  programadas	  as	   receitas	  de	  vendas,	   segundo	  as	  quais	   se	  definem	  as	  metas	  
técnicas.	   A	   abordagem	   estratégica	   é	   finalizada	   com	   a	   definição	   das	   questões	   financeiras,	  
formalização	  dos	  termos	  legais	  e	  condições	  contratuais	  (Philbin,	  2008).	  

No	  que	  tange	  à	  gestão	  operacional	  do	  projeto	  de	  transferência	  de	  tecnologia,	  segundo	  
Philbin	   (2008),	   deve-‐se	   considerar	   os	   seguintes	   elementos	   estruturais:	   agentes	   de	  
colaboração,	  etapas,	  capital	  social,	  missões	  técnicas	  e	  de	  negócios.	  As	  etapas	  propostas	  são:	  
mapeamento	   do	   terreno,	   proposição,	   execução	   e	   entrega	   do	   trabalho,	   avaliação	   dos	  
resultados.	  

Visto	   que	   a	   transferência	   de	   tecnologia	   pode	   ocorrer	   entre	   diversos	   atores	   e	   em	  
distintos	  cenários,	  seguem	  apresentados	  mecanismos	  de	  relacionamento	  em	  que	  ela	  se	  dá:	  do	  
meio	  acadêmico	  para	  empresas,	  do	  setor	  público	  para	  empresa,	  entre	  empresas	  e	  mediante	  
diversos	  formatos	  diferentes	  dos	  aqui	  especificados.	  

• Mecanismos	   de	   relacionamento	   ou	   tipos	   de	   transação	   para	   transferência	   de	  
tecnologia	  

A	  transferência	  de	  tecnologia	  pode	  partir	  do	  meio	  acadêmico,	  de	  empresas,	  do	  setor	  
público	   ou	   de	   outras	   fontes,	   dirigindo-‐se	   aos	   receptores	   da	   tecnologia,	   conforme	   variados	  
mecanismos	  de	  relacionamento	  ou	  tipos	  de	  transação	  (Quadro	  6).	  
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ATORES	  
ENVOLVIDOS	   MECANISMOS	  DE	  RELACIONAMENTO	  PARA	  TRANSFERÊNCIA	  DE	  TECNOLOGIA	  

Universidade	  e	  
empresa	  

Visitas	  dos	  dirigentes	  das	  IES	  às	  empresas;	  participação	  de	  empresários	  em	  mesas	  redondas	  para	  discussão	  
curricular	  e	  no	  Conselho	  Universitário/	  Escolar	  da	  IES;	  compartilhamento	  de	  equipamentos,	  sistematização	  e	  
suporte	   à	   contratação	   de	   estagiários,	   realização	   de	   encontros	   para	   intercâmbio	   de	   informações;	   estágio	  
enquanto	  disciplina;	  prestação	  de	  serviços	  de	  cunho	  tecnológico,	  como	  consultorias	  de	  resposta	  rápida	  de	  
informação,	  pesquisas,	  parcerias	  de	  suporte	  financeiro	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  projetos	  e	  programas	  de	  
gestão	   tecnológica;	   programas	   de	   educação	   continuada,	   cursos	   de	   extensão,	   cursos	   extraordinários	   e	  
programas	   de	   educação	   à	   distância;	   implantação	   e	   gestão	   de	   núcleos	   de	   desenvolvimento	   de	   tecnologia,	  
incubadoras,	  parques,	  polos,	  agências	  e	  seus	  Núcleos	  de	  Inovação	  Tecnológica	  (H.	  C.	  C.	  Ferreira,	  2009)	  

Uso	   do	   conhecimento	   científico	   gerado	   na	   instituição	   acadêmica	   para	   criação	   de	   empresas	   de	   base	  
tecnológica	  pelos	  pesquisadores,	  desenvolvimento	  e	  aproveitamento	  de	  direitos	  de	  propriedade	  intelectual	  
como	  patentes	  e	  outros	  tipos	  de	  registros,	  transferência	  por	  meio	  de	  recursos	  humanos,	  como	  cooperação	  
nos	  programas	  de	  graduação	  e	  pós-‐graduação,	   treinamento	  avançado	  para	  os	  profissionais	  da	   indústria	   e	  
intercâmbio	  sistemático	  de	  pesquisadores	  entre	  a	  indústria	  e	  a	  instituição	  acadêmica	  (Debackere,	  2000)	  

Relações	  entre	  
empresas	  

Acesso	  a	  informações	  técnicas	  publicadas	  na	  Internet,	  disseminação	  e	  aplicação	  eficaz	  do	  conhecimento	  e	  da	  
tecnologia	   disponíveis	   e	   não	   amplamente	   utilizados,	   aquisição	   de	   tecnologia	   embutida	   em	   bens,	  
componentes	   ou	   produtos	   de	   capital,	   cópias	   e	   engenharia	   reversa,	   licenciamento,	   assistência	   técnica,	  
criação	  e	  comercialização	  de	  novos	  conhecimentos	  e	  tecnologias;	  	  investimento	  direto	  estrangeiro,	  partilha	  
de	   liderança	   entre	   um	   país	   desenvolvido	   e	   outro	   emergente	   (twinning),	   aquisição	   de	   conhecimento	   e	  
tecnologia	   do	   exterior	   para	   o	   uso	   e	   adaptação	   local,	   estudos	   no	   exterior,	   parcerias	   para	   treinamento	  
cooperativo	  e	  aprendizagem	  a	  distância	  (Rodriguez,	  Dahlman	  &	  Salmi,	  2008)	  

Quadro	  6	  –	  Mecanismos	  de	  relacionamento	  para	  transferência	  de	  tecnologia	  	  
Fonte:	  Elaboração	  própria	  a	  partir	  dos	  autores	  referenciados	  
	  

Segundo	  Mengoni	   e	   Sami	   (2007),	   uma	   tipologia	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   é	   a	  
interação	  entre	  universidades	  e	  empresas	  para	  definição	  da	  grade	  curricular	  dos	  cursos	  que	  
irão	  formar	  os	  profissionais	  que	  posteriormente	  atuarão	  no	  mercado.	  Além	  disso,	  a	  presença	  
de	  profissionais	  do	  mercado	  em	  ações	  da	  academia,	  como	  realização	  de	  palestras	  em	  eventos	  
universitários,	   tende	   a	   contextualizar	   os	   alunos	   às	   demandas	   do	  mercado.	   Ainda	   quanto	   à	  
inter-‐relação	  entre	  universidades	  e	  indústrias,	  mas	  também	  contando	  com	  a	  participação	  do	  
governo	  como	  atores,	  Feng,	  Ding	  e	  Sun	  (2010)	  apresentam	  a	  tipologia	  da	  hélice	  tríplice,	  capaz	  
de	  acelerar	  a	  geração	  de	  inovações	  e	  sua	  oferta	  ao	  mercado	  pela	  interação	  de	  atores	  dos	  três	  
grupos	  (quadro	  7).	  	  

TIPOS	  DE	  
TRANSFERÊNCIA	  DE	  

TECNOLOGIA	  

FORMAS	  DE	  
COOPERAÇÃO	  

CARACTERÍSTICAS	  

	  
	  
	  
	  

Colaboração	  focada	  
nos	  objetivos	  das	  

empresas	  

Desenvolvimen
to	  cooperativo	  

Complexidade	  tecnológica;	  desenvolvimento	  paralelo	  pelos	  atores;	  combinação	  
de	   abordagem	   técnica	   e	   mercadológica;	   impossibilidade	   de	   desenvolvimento	  
individual	  pelos	  atores.	  

Transferência	  
técnica	  

Investimentos	  realizados	  pelas	  universidades	  e	  institutos	  de	  pesquisa	  e	  teste	  dos	  
projetos	  piloto	  executados	  pelas	  empresas.	  

Fomento	  de	  
talentos	  

Emissão	   de	   certificados	   por	   universidades	   para	   profissionais	   que	   lhes	   são	  
enviados	   para	   capacitação	   pelas	   empresas;	   desenvolvimento	   colaborativo	   de	  
bases	   de	   talentos	   de	   graduação	   e	   pós-‐doutorado	   entre	   universidades	   e	  
empresas;	   seleção	   de	   profissionais	   realizada	   pelas	   universidades	   para	   as	  
empresas.	  	  

	  
	  
	  
	  

Instituições	  e	  
institutos	  de	  
pesquisa	  e	  
centros	  de	  

Manutenção	   permanente	   da	   vantagem	   competitiva	   das	   empresas,	   em	   termos	  
de	   tecnologia;	   investimento	   conjunto	   de	   setores	   industriais	   nacionais	   para	  
promoção	   do	   apoio	   a	   realizações	   científicas;	   implantação	   de	   recursos	   das	  
indústrias,	   universidades	   e	   institutos	   de	   pesquisa	   em	   centros	   de	   engenharia	  
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Construção	  em	  uma	  
nova	  entidade	  
criada	  pelos	  três	  
atores	  

engenharia	   industrial,	  para	  configurar	  institutos	  de	  alto	  nível	  investigativo.	  	  
Novas	  
empresas	  de	  
alta	  tecnologia	  

Criação	   e	   operação	   conjunta	   de	   novas	   empresas	   de	   alta	   tecnologia	   por	  
Universidades	   e	   institutos	   de	   pesquisa	   que	   aplicam	   talentos	   técnicos,	   e	  
empresas	   que	   utilizam	   o	   seu	   capital	   em	   equipamentos,	   mercado	   e	   produção	  
operação	  conjunta	  e	  investimento	  em	  tecnologia.	  	  

Parques	  
científicos	  

Criação	   de	   ambientes	   de	   pesquisa	   em	   regiões	   geográficas	   que	   reúnem	  
universidades	  e	  empresas.	  

	  
Cooperação	  para	  
industrialização	  
independente	  	  
	  

Em	  faculdades	  
e	  universidades	  

Integração	   direta	   entre	   faculdades	   e	   universidades	   para	   desenvolvimento	   da	  
própria	   investigação	  científica,	  desenvolvimento	   técnico,	   julgamento,	  produção	  
e	   comercialização.	   Faculdades	   e	   universidades	   atraem	   capital	   para	   criar	  
institutos	  de	  pesquisa	  e	  iniciar	  empresas	  de	  gestão	  escolar	  e	  alta	  tecnologia.	  	  

Em	  institutos	  
de	  pesquisa	  

Integração	   direta	   entre	   indústrias	   e	   institutos	   de	   pesquisa	   para	   condução	  
independente	   de	   investigação	   científica,	   desenvolvimento,	   produção	  
experimental	  e	  marketing,	  eliminando	  elos	  intermediários	  e	  agilizando	  a	  criação	  
de	  produtos	  a	  partir	  de	  experimentos	  científicos.	  

Quadro	  7	  –	  Tipologias	  de	  Transferência	  de	  Conhecimento	  na	  Hélice	  Tríplice	  	  
Fonte:	  Elaboração	  própria	  a	  partir	  de	  (Feng	  et	  al.,	  2010)	  
	  

Um	  elemento	  complementar	  e	  que	  potencializa	  os	  projetos	  da	  hélice	  tríplice	  se	  refere	  
ao	  efeito	  da	  geografia	  no	  desempenho	  macroeconômico,	  o	  qual	  foi	  comprovado	  por	  Varga	  e	  
Schalk	   (2006),	   mediante	   a	   aplicação	   do	   modelo	   EcoRET.	   Embora	   tenha	   identificado	   efeito	  
positivo	   da	   proximidade	   geográfica,	   os	   resultados	   alcançados	   pelos	   autores	   foram	   variados	  
nos	   diversos	   ambientes	   pesquisados,	   requerendo	   estudos	   mais	   detalhados.	   Döring	   e	  
Schnellenbach	   (2006)	  associam	  desenvolvimento	  regional	  sustentável	  com	  transbordamento	  
de	   conhecimento	   em	   aglomerados	   espaciais,	   relatando	   que	   os	   resultados	   identificados	   são	  
positivos,	   embora	   variem	   conforme	   os	   tipos	   de	   conhecimento,	   as	   dimensões	   espaciais,	   os	  
mecanismos	   de	   integração	   geográfica	   e	   as	   condições	   estruturais	   da	   divulgação	   do	  
conhecimento.	   Além	   de	   também	   identificarem	   a	   proximidade	   geográfica	   como	   elemento	  
relevante	  para	  a	  transferência	  de	  tecnologia,	  Santoro	  e	  Gopalakrishnan	  (2001)	  destacaram	  a	  
flexibilidade	   das	   políticas	   universitárias	   como	   fator	   importante	   para	   obtenção	   de	   licenças	   e	  
patentes.	  Do	  mesmo	  modo,	  Agrawal	   (2001)	   destaca	   a	   importância	   da	   proximidade	   espacial	  
entre	   empresas	   e	   universidades,	   em	   relação	   ao	   desempenho	   da	   transferência	   de	  
conhecimento,	   acrescentando	   ainda	   fatores	   complementares,	   como	   diferentes	   vias	   de	  
transferência	  entre	  universidades	  e	  empresas,	  tais	  como	  publicações,	  patentes	  e	  consultorias.	  
Menciona	   ainda	   questões	   relacionadas	   com	   a	   universidade,	   como	   estratégias	   de	  
licenciamento,	  incentivos	  e	  políticas	  para	  registro	  de	  patentes	  por	  professores.	  

Os	  mecanismos	  citados	  compreendem	  a	   transferência	  de	  conteúdos	   tecnológicos,	  os	  
quais	  podem	  apresentar	  diversos	  formatos.	  

• Conteúdo	  tecnológico	  
O	  conteúdo	   tecnológico	  a	   ser	   transferido	  pode	  se	  caracterizar	  quanto	  à	   tipologia,	  ao	  

formato	  que	  apresenta,	  à	  abrangência	  dos	  objetivos	  que	  possui	  e	  a	  orientação	  para	  seu	  uso.	  	  
No	   que	   se	   refere	   à	   tipologia,	   a	   tecnologia	   é	   caracterizada	   como	   de	   produto	   ou	   de	  

processo,	   sendo	   essa	   última	   subdividida	   em	   tecnologia	   física	   -‐	   definição	   e	   preparação	   das	  
operações	   e	   sua	   sequência	   -‐	   e	   tecnologia	   de	   gestão	   -‐	   técnicas,	   instrumentos	   ou	   estratégias	  
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utilizadas	   pelos	   administradores	   para	   controlar	   e	   aperfeiçoar	   o	   processo	   de	   produção	   e	   de	  
trabalho	  (ANPROTEC	  &	  SEBRAE,	  2002;	  Faria,	  1997;	  Maximiano,	  2012).	  No	  tocante	  à	  forma	  por	  
meio	  da	  qual	  é	  disponibilizada,	  pode	  ser	  materializada,	  documentada	  ou	  imaterial	  (Reis,	  2008)	  
ou	  ainda	  se	  apresentar	  como	  bens,	  recursos	  humanos,	  tecnologia	  da	  informação	  ou	  formas	  de	  
organização	   e	   gestão	   (Arnoletto,	   2007).	   Quanto	   à	   abrangência	   dos	   objetivos	   aos	   quais	   se	  
direciona,	  assume	  as	  denominações	  de	  convencional	  ou	  adequada.	  A	   tecnologia	  pode	  ainda	  
assumir	   orientação	   para	   uso	   instrumental,	   cognitiva	   ou	   de	   enfoque	   sistêmico	   (Arnoletto,	  
2007).	  	  
Destaca-‐se	   que	   “conhecimento”	   é	   um	   dos	   formatos	   assumidos	   pela	   tecnologia	   a	   ser	  
transferida,	  estando	   implícito	  na	  expressão	  “transferência	  de	  tecnologia”	  adotada	  no	  artigo.	  
Assim,	   a	  expressão	   “transferência	  de	   tecnologia”	  engloba	   “transferência	  de	   conhecimento”,	  
dentre	   as	   demais	   formas	   passíveis	   de	   serem	   assumidas	   pela	   tecnologia.	   Informações	  
referentes	  ao	  processo	  operacional	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  seguem	  apresentados.	  

• Processo	  operacional	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  
Conforme	   observado,	   o	   processo	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   ocorre	   desde	   um	  

emissor	   até	   um	   receptor,	   por	  meio	   de	  mecanismos	   de	   relacionamento	   que	   configuram	  um	  
canal.	  É	  possível	  que	  o	  canal	  onde	  se	  desenvolva	  o	  processo	  de	   transferência	  de	   tecnologia	  
apresente	   diferentes	   configurações,	   distintas	   entre	   si	   conforme	   tipos	   e	   quantidades	   de	  
etapas.	  

Alguns	  componentes	  são	  essenciais	  ao	  processo	  de	  transferência	  de	  tecnologia,	  como	  
o	   preparo	   da	   infraestrutura	   e	   dos	   recursos	   humanos	   (Tahmooresnejad,	   Shafia	   &	   Salami,	  
2011),	   referentes	   ao	   emissor,	   aos	   agentes	   de	   transferência	   e	   ao	   receptor	   da	   tecnologia	  
transferida.	  

Quanto	  à	  execução	  do	  processo	  de	  transferência	  de	  tecnologia,	  é	  necessário	  definir	  a	  
sequência	   operacional	   do	  modelo	   a	   adotar,	   considerando-‐se	   que	   poderá	   ocorrer	   desde	   um	  
emissor	   até	   um	   receptor,	   por	  meio	   de	  mecanismos	   de	   relacionamento	   que	   configuram	  um	  
canal,	  o	  qual	  assume	  diferentes	  configurações,	  distintas	  entre	  si	  conforme	  tipos	  e	  quantidades	  
de	  etapas	  (Hajri	  &	  Hasan,	  2011).	  

No	   que	   tange	   à	   aquisição,	   uma	   vez	   caracterizada	   a	   tecnologia	   a	   ser	   transferida,	   é	  
observado	  que	  ela	  pode	  advir	  de	  diversos	  tipos	  de	  fontes	  e	  muitos	  dos	  estudos	  sobre	  o	  tema	  
apresentam	   emissores	   potenciais	   (quadro	   12).	   De	   acordo	   com	   a	   forma	   como	   são	  
disponibilizadas,	   os	   tipos	   de	   fontes	   de	   tecnologia	   podem	   se	   classificar	   em:	   fontes	   de	  
informação	   abertas,	   que	   não	   exigem	   qualquer	   pagamento;	   tecnologia	   a	   ser	   adquirida	  
mediante	   compra,	   sem	   interação	   com	  a	   fonte;	   inovação	   cooperativa,	  mediante	   cooperação	  
ativa	   da	   empresa	   em	   atividades	   tecnológicas,	   podendo	   compreender	   a	   compra	   de	  
conhecimentos	  e	  de	  tecnologia	  (OCDE,	  2005).	  

No	  que	  se	  refere	  aos	  objetivos,	  a	  aquisição	  de	  conhecimento	  pelas	  MPEs	  usualmente	  é	  
dirigida	   à	   obtenção	   de	   resultados	   mensuráveis	   (Thorpe	   et	   al.,	   2005),	   seja	   o	   conteúdo	  
transferido	  de	  ordem	  instrumental	  ou	  cognitiva	  (Rottman,	  2008).	  
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Com	   relação	   à	   apropriação	   pelo	   receptor,	   uma	   vez	   em	   seu	   destino,	   a	   tecnologia	  
desenvolvida	   é	   testada,	   difundida,	   adotada	   e	   implantada.	   	   A	   implantação	   corresponde	   às	  
práticas	   adotadas	   pelos	   receptores	   para	   apropriação	   da	   nova	   tecnologia	   recebida,	   e	   se	   dá	  
mediante	   as	   etapas	   de	   introdução,	   absorção,	   adaptação,	   aplicação,	   aperfeiçoamento	   e	  
inovação	   (Cysne,	   2005;	   J.	   Ferreira	   et	   al.,	   2012;	   Lima,	   2004;	   Mattos	   &	   Guimarães,	   2013;	  
Takahashi,	  2005).	  

Para	  que	  o	  receptor	  incorpore	  a	  tecnologia	  a	  ele	  transferida,	  observa-‐se	  a	  tendência	  do	  
uso	   da	   segunda	   geração	   da	   gestão	   do	   conhecimento	   (Thorpe	   et	   al.,	   2005),	   por	   meio	   de	  
sistemas	   adaptativos	   complexos,	   nos	   quais	   os	   novos	   conhecimentos	   são	   integrados	   na	  
organização,	   mediante	   articulação	   com	   estruturas	   existentes	   e	   em	   funcionamento	   (Sherif,	  
2006)	  Este	  tipo	  de	  abordagem	  propicia	  o	  retorno	  da	  tecnologia	  incorporada,	  a	  qual	  decorre	  da	  
eficácia	  da	  aprendizagem	  organizacional	  (Falconer,	  2006;	  Fernie	  et	  al.,	  2003).	  

É	   necessário	   gerenciar,	   no	   interior	   das	   organizações	   receptoras,	   a	   apropriação	   do	  
conhecimento	  que	  configura	  a	  tecnologia	  transferida	  ou	  a	  acompanha,	  havendo	  situações	  em	  
que	   a	   própria	   aquisição	   de	   conhecimentos	   demanda	   gerenciamento	   especializado,	   como	  
quando	  ocorre	  por	  meio	  eletrônico,	  também	  denominado	  e-‐learning	   (Lin,	  Fang,	  Fang	  &	  Tsai,	  
2009).	  Em	  processos	  de	  transferência	  de	  tecnologia	  é	  esperado	  que	  os	  receptores	  construam	  
capacidades	   por	   meio	   do	   aprendizado	   (Perkmann	   &	   Walsh,	   2007),	   a	   partir	   do	   qual	   será	  
possível	   monitorar	   a	   evolução	   do	   conhecimento	   recebido	   e	   incorporado	   às	   rotinas	  
organizacionais.	   A	   verificação	   da	   incorporação	   das	   capacidades	   tecnológicas	   decorre	   da	  
sistemática	  de	  avaliação	  do	  desempenho	  adotada	  pelo	  projeto	  de	  transferência	  de	  tecnologia.	  

• Monitoramento	  e	  avaliação	  do	  desempenho	  	  
Para	  que	  o	  processo	  de	  transferência	  seja	  considerado	  efetivo,	  fazem-‐se	  necessários	  o	  

recebimento	  e	  o	  uso	  da	  tecnologia	  pelo	  receptor,	  gerando	  os	  efeitos	  esperados	  e	  tornando-‐se	  
ela	   parte	   da	   rotina	   organizacional.	   Como	   possíveis	   resultados	   estão	   mudanças	   de	   cunho	  
tecnológico,	   econômico	   e	   social,	   aumento	   da	   competitividade	   e	   do	   impacto	   da	   nova	  
tecnologia	  na	  cadeia	  de	  negócios	  (Saab,	  Gimenez	  &	  Ribeiro,	  2000).	  

A	  aferição	  dos	  resultados	  alcançados	  por	  meio	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  requer	  a	  
definição	  de	  indicadores	  que	  permitam	  monitorar	  e	  avaliar	  o	  desempenho.	  No	  entanto,	  medir	  
a	  capacidade	  tecnológica	  é	  mais	  complexo	  que	  medir	  fatores	  econômicos	  e	  sociais,	  devido	  à	  
heterogeneidade	   dos	   seus	   componentes	   A	   mensuração	   da	   transferência	   de	   tecnologia	   se	  
desenvolve	   conforme	  diferentes	   sistemas	   de	   abordagem	  à	   inovação,	   que	   variam	  de	   acordo	  
com	   os	   critérios	   adotados	   pelas	   entidades	   que	   realizam	   a	   medição.	   Alguns	   exemplos	   são	  
indicadores	   de	   geração	   de	   invenções	   e	   inovações,	   mas	   também	   indicadores	   de	   aplicação,	  
divulgação	  e	  disseminação	  da	  tecnologia	  transferida.	  Isto	  decorre	  do	  fato	  de	  que	  alguns	  atores	  
podem	   ser	   fortes	   produtores	   de	   novos	   conhecimentos,	  mas	   fracos	   na	   sua	   aplicação	   para	   a	  
produção,	   enquanto	   outros	   podem	   se	   beneficiar	   muito	   do	   conhecimento	   proveniente	   de	  
outras	  fontes	  (Archibugi	  &	  Coco,	  2005).	  
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Uma	   vez	   que	   a	   tecnologia	   transferida	   possui	   forte	   conteúdo	   informacional,	   é	  
recomendada	   a	   adoção	   de	   indicadores	   referentes	   a	   criação,	   aquisição,	   transferência,	  
implantação	  de	  tecnologia,	  visando	  possibilitar	  o	  acompanhamento	  do	  grau	  de	   inovação	  em	  
vários	  setores	  e	  identificar	  os	  fatores	  que	  facilitam	  a	  transferência	  e	  adoção	  de	  conhecimento	  
em	  maior	  ou	  menor	  grau	  (Beesley	  &	  Cooper,	  2008).	  Quanto	  aos	  indicadores	  da	  transferência	  
de	   tecnologia,	   Beesley	   e	   Cooper	   (2008)	   destacam	   as	   limitações	   de	   adotar	   como	   índice	   a	  
medição	  da	  quantidade	  de	  publicações	  e	  apresentações	  em	  conferências	  e	  seminários,	  uma	  
vez	   que	   se	   trata	   de	   uma	   estratégia	   unilateral	   de	   comunicação,	   em	   que	   as	   impressões	   do	  
receptor	   não	   são	   registradas	   e	   a	   recepção	   do	   aprendizado	   está	   limitada	   pela	   força	   da	   sua	  
intenção	   de	   aprender	   e	   por	   sua	   interpretação	   subjetiva.	   A	   definição	   dos	   indicadores	   que	  
possibilitarão	  mensurar	  o	  alcance	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  é	  um	  dos	  elementos	  a	  serem	  
considerados	  na	  análise	  da	  viabilidade	  do	  processo	  proposto.	  

• Viabilidade	  
A	  análise	  da	  viabilidade	  da	  transferência	  de	  tecnologia	  é	  recomendada	  por	  Caputo	  et	  

al.	  (2004),	  devendo	  ocorrer	  antes	  que	  o	  processo	  de	  transferência	  seja	  iniciado,	  possibilitando	  
que	   sejam	   ativadas	   as	   medidas	   cabíveis	   para	   solucionar	   as	   restrições	   identificadas.	   Os	  
processos	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   envolvem	   a	   realização	   de	   ações	   que	   implicam	  
despesas,	   podendo	   ser	   necessária	   a	   presença	   de	   agentes	   financiadores	   (Jones,	   2003).	   A	  
viabilidade	   da	   transferência	   de	   tecnologia	   decorre	   ainda	   do	   processo	   de	   adaptação	   dos	  
conteúdos	  a	  serem	  transferidos	  para	  a	  realidade	  da	  empresa	  receptora	  (Fernie	  et	  al.,	  2003).	  
Todavia,	   os	   recursos	   financeiros	   e	   tecnológicos	   são	   apenas	   dois	   dos	   componentes	  
viabilizadores	  do	  processo,	  ao	  lado	  do	  estabelecimento	  de	  relação	  de	  confiança	  entre	  emissor	  
e	  receptor,	  e	  de	  requisitos	  operacionais,	  econômicos	  e	  legislativos	  (Fernie	  et	  al.,	  2003).	  
	  
4	  CONCLUSÕES	  

Neste	   trabalho	   foram	   identificadas	   abordagens	   presentes	   na	   literatura	   sobre	  
transferência	   de	   tecnologia,	   sendo	   estruturada	   uma	   taxonomia	   a	   partir	   dos	   principais	  
conceitos	   e	   componentes	   referentes	   à	   temática.	   Os	   componentes	   da	   estrutura	   taxonômica	  
elaborada	  são:	  atores,	  estratégia	  e	  projeto	  para	  transferência	  de	  tecnologia.	  Observa-‐se	  que	  
os	  atores	  do	  processo	  de	  transferência	  de	  tecnologia	  são	  o	  emissor	  ou	  fonte,	  o	  receptor	  ou	  
destinatário,	   agentes	   de	   colaboração	   e	   apoio.	   Quanto	   à	   estratégia	   adotada	   para	   realizar	   a	  
transferência	  de	  tecnologia,	  a	  literatura	  indica	  como	  relevante	  definir	  governança,	  motivação	  
dos	  atores,	  obstáculos,	  fatores	  de	  efetividade	  e	  parcerias.	  Verifica-‐se	  a	  presença	  dos	  seguintes	  
componentes	  em	  um	  projeto	  de	  transferência	  de	  tecnologia:	  modelo	  de	  gestão,	  mecanismos	  
de	   relacionamento	   ou	   tipos	   de	   transação,	   conteúdo	   tecnológico,	   processo	   operacional,	  
viabilidade,	  monitoramento	  e	  avaliação	  do	  desempenho.	  	  

Observa-‐se	   que	   as	   diferentes	   tipologias	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   apresentadas	  
na	   literatura	   se	   inserem	  nos	   contextos	   das	   relações	   do	  meio	   acadêmico	  para	   empresas,	   do	  
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setor	  público	  para	  empresa,	  entre	  empresas	  e	  mediante	  diversos	  formatos	  diferentes	  dos	  aqui	  
especificados,	  sendo	  fundamentais	  os	  papeis	  dos	  atores	  da	  transferência:	  receptor,	  emissor	  e	  
facilitador.	   Na	   atualidade,	   destacam-‐se	   nos	   processos	   de	   transferência	   de	   tecnologia	   os	  
modelos	   de	   inter-‐relação	   denominados	   hélice	   tríplice	   –	   empresas,	   academia	   e	   governo	   –	   e	  
hélice	   quádrupla	   -‐	   empresas,	   academia,	   governo	   e	   facilitadores.	   Este	   destaque	   decorre	   da	  
capacidade	  dos	  modelos	  de	  hélice	  promoverem	  a	  transferência	  de	  tecnologia	  para	  grupos	  de	  
receptores,	   simultaneamente,	  maximizando	   o	   retorno	   dos	   esforços,	  mediante	   o	   alcance	   ao	  
conhecimento	  por	  diversos	  destinatários.	  

É	   destacado	   o	   papel	   do	   receptor	   para	   a	   efetividade	   da	   transferência	   de	   tecnologia,	  
visto	   que	   o	   êxito	   do	   processo	   decorre	   da	   capacidade	   do	   destinatário	   do	   conhecimento	  
absorver	  e	   implantar	  a	  nova	   tecnologia,	   assim	  como	  de	  monitorar	  o	  alcance	  dos	   resultados	  
desejados.	  A	  capacidade	  de	  absorção	  se	   relaciona	  com	  aspectos	   relativos	  à	   compatibilidade	  
da	   tecnologia	   transferida	   com	  a	   infraestrutura	  existente	  no	   receptor	  e	   ainda	  à	  motivação	  e	  
nível	   educacional	   da	   equipe.	   Restrições	   do	   receptor,	   como	   limitações	   da	   sua	   base	   de	  
conhecimentos,	  dificuldades	  relacionais,	  diferenças	  contextuais	  entre	  atores,	  riscos	  da	  gestão,	  
operação	  e	  finalização	  podem	  comprometer	  o	  alcance	  dos	  resultados	  pretendidos.	  O	  emissor	  
possui	  papel	  preponderante	  nas	  situações	  em	  que	  a	  transferência	  de	  tecnologia	  prescinde	  da	  
sua	   participação	   ativa	   no	   processo,	   figurando	   como	   fonte	   e	   responsável	   pela	   geração	   da	  
tecnologia	  a	  ser	  transferida	  e	  das	  instruções	  para	  absorção	  e	  uso	  pelo	  receptor,	  sem	  que,	  no	  
entanto,	  participe	  interativamente	  do	  processo	  de	  implantação.	  Já	  a	  atuação	  dos	  facilitadores	  
ou	  agentes	  de	  apoio,	  destaca-‐se	  nos	  casos	  em	  que	  existem	  óbices	  na	  relação	  entre	  emissor	  e	  
receptor	  difíceis	  de	   serem	  superados	   sem	  a	  participação	  e	  uma	  entidade	  externa,	   seja	  para	  
promover	  a	  articulação	  entre	  os	  atores,	  prover	  condições	  financeiras,	  ou	  mesmo	  propor,	  criar	  
e	  implantar	  políticas	  públicas	  direcionadas	  à	  criação	  de	  um	  ambiente	  propício	  à	  transferência	  
de	  tecnologia.	  

Este	   trabalho	   representa	   um	   avanço	   científico	   ao	   endereçar	   a	   consolidação	   dos	  
componentes	   da	   transferência	   de	   tecnologia,	   abordados	   de	   modo	   disperso	   e	   pontual	   na	  
literatura	   revisada.	   Recomenda-‐se	   a	   continuidade	   do	   estudo	   sobre	   o	   tema,	   mediante	  
concepção	   de	   uma	   metodologia	   para	   transferência	   de	   tecnologia	   que	   contemple	   todos	   os	  
aspectos	   inerentes	  ao	  processo	  aqui	  apresentados.	  Sugere-‐se	  ainda	  a	  realização	  de	  pesquisa	  
versando	   sobre	   a	   revisão	   de	  modelos	   para	   transferência	   de	   tecnologia,	   verificando	   neles	   a	  
presença	  dos	  componentes	  aqui	  identificados	  e	  de	  outros	  mais	  não	  detectados	  nesta	  revisão.	  	  
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