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Resumo 

Este trabalho investiga a escolha de fontes externas de tecnologia 

pelas empresas brasileiras do setor de alimentos, especificamente as 

de massas e biscoitos e de leite e laticinios, procurando determinar, 

entre outros aspectos, as caracteristicas dessas empresas associadas 

ao tipo de fonte tecnolbgica que adotaram. Sao analisadas ainda 

as inovagoes introduzidas, as modifica^oes em processos de 

produ^ao e caracteristicas principais dos executivos dessas 

empresas. 
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INTRODUCAO 

O processo de aquisigao e transferencia de tecnolo- 

gia entre organiza?oes e ainda quase desconhecido, par- 

ticularmente em paises subdesenvolvidos como o Brasil, 

onde poucos estudos se realizaram com o proposito de 

entender melhor a dinamica do processo. No entanto, 

esse conhecimento e da maior importancia para que os 

governos nacionais possam orienfar suas politicas de de- 

senvolvimento tecnologico, em particular aquelas refe- 

rentes a gera^ao de tecnologia em laboratorios governa- 

mentais, para posterior transferencia ao setor produtivo. 

Um dos estudos pioneiros sobre o assunto, no Bra- 

sil, e o de Bertero (1978), que constatou o baixo grau de 

desenvolvimento das atividades de P&D em 58 empresas 
do setor de alimentos no Brasil. Nas empresas estudadas, 

as atividades de P&D resumiam-se, frequentemente, a 

simples rotinas de controle de qualidade e de racionaliza- 

?ao do processo produtivo. Alem disso, parcela conside- 

ravel do esfor?o de desenvolvimento estava voltado para 

a copia e imita?ao de produtos estrangeiros. A atitude 

dos empresarios e executives, com rela^ao ao desenvolvi- 

mento de tecnologia, era geralmente passiva e reativa. 

Estes aspectos foram tambem ressaltados por Akel Sobri- 

nho & Schmidt (1984), que estudaram uma amostra de 

empresas produtoras de bens de consume nao duraveis. 

O uso de outras fontes de tecnologia, alem do desen- 

volvimento interno, foi pesquisado por Santos & Araujo 

(1978) na industria alimenticia, verificando-se, entre ou- 

tras coisas, que os fabricantes de equipamentos e as em- 

presas de consultoria tecnologica, nacionais e estrangei- 

ras, tinham significativa importancia como forma de 

acesso a novas tecnologias de produto, enquanto os insti- 

tutes governamentais nao eram procurados. 

Outra pesquisa relevante e a de Abdalla (1985), 

que, atraves da metodogia de estudo de casos, investi- 

gou o processo de escolha de fontes de tecnologia em 

quatro empresas nacionais privadas de medio porte. Os 

resultados da pesquisa revelaram que os processos estu- 

dados possuiam caracteristicas comuns e fases bastante 

semelhantes, que podiam ser agrupadas em quatro fun- 

goes: iniciagao, avalia^ao de alternativas, desenvolvi- 

mento do produto e lan^amento. 

Segundo Abdalla, nao ha, por parte da empresa, 

uma busca eficaz e racional de varias fontes de tecnolo- 

gia alternativa. O relacionamento anterior de uma de- 

terminada fonte de tecnologia com a empresa parece ser 

o fator dominante na escolha do fornecedor, o que se 

deveria aos vinculos informais e pessoais entre os seus 

membros, a maior credibilidade atribuida a uma fonte 

ja testada, a simples disposi^ao e conveniencia da fonte 

ou ate mesmo ao desconhecimento de outras alternati- 

vas. Alem disso, a busca de fontes externas so se daria 

quando a empresa houvesse esgotado todas as possibili- 

dades de desenvolvimento interno. 

O presente trabalho procurou investigar a escolha 

de fontes de tecnologia em empresas brasileiras do setor 

alimenticio pertencentes aos subsetores de Massas e Bis- 

coitos e de Leite e Laticinios. A hipotese geral testada 

foi: "E possivel estabelecer uma relagao entre os tipos 

de fontes utilizadas na compra de tecnologia e algumas 

caracteristicas das empresas brasileiras de alimentos e de 

seus principais executivos" A hipotese geral foi desdo- 

brada em nove subhipdteses, explicitando os varios ti- 

pos de inova?6es tecnoldgicas estudados. 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionario 

estruturado, que foi submetido a rigoroso pre-teste. A 

amostra foi selecionada aleatoriamente a partir de lista- 

gem do Serpro, obtida do Cadastro de Pessoas Juridi- 

cas. Foram entrevistados executives de topo de 83 em- 

presas sediadas no Rio de Janeiro e em Sao Paulo. 

Utilizou-se como metodo estatistico, para o teste de 

hipoteses, a analise linear de discriminantes. Adotou-se 

o nivel de significancia de 5% para a rejei^o da hipote- 

se nula. 

A INOVA^AO TECNOLOGICA 

NOS SUBSETORES ESTUDADOS 

Tipos de inova^des introduzidas pelas empresas 

Um primeiro aspecto analisado foi o tipo de inova- 

fao introduzido pela empresa nos ultimos cinco anos. A 

Tabela 1 mostra a distribuifao, para cada tipo de inova- 

Cao, da freqiiencia com que a mesma se realizou no pe- 

riodo analisado. 
Com excegao de 'Mntrodugao de novos itens em li- 

nha de produtos ja existente na empresa'', nenhuma ou- 

tra inova^ao foi realizada por mais de 50^0 das empre- 

sas da amostra nos ultimos cinco anos. Em alguns ca- 

sos, como "modificagoes ou substitui?6es de materias- 

primas de produtos", "introdu^ao de novas linhas de 

produto" e "introdu?ao de produtos ineditos no merca- 
do", as percentagens obtidas sao inferiores a 20%. 

Tipicamente, os tipos de inovagao que apresenta- 
ram as freqiiencias mais elevadas sao aqueles que apre- 

sentam menor grau de novidade, isto e, sao simples ex- 

tensoes de produtos ja existentes, com pequenas varia- 

goes. Tal e o caso da "introdu^ao de novos itens em li- 

Tabela 1 

Inova96es introduzidas pelas empresas nos ultimos cinco anos 

Tipo de Inova^ao Freqiiencia 
Absoluta Relativa 

Lan^amento de novas marcas de produ- 
tos ja existentes na empresa 

Modifica96es ou substitui96es de mate- 
rias-primas de produtos 

Modifica96es em processos de produ9ao 

Introdu9ao de novos itens em linhas de 
produto ja existentes 

Introdu9ao de novas linhas de produto 

Introdu9a0 de produtos ineditos no mer- 
cado 

Modifica9oes em tamanho de embalagens 

Modifica9(5es em desenho de embalagens 

Modifica96es em material de embalagens 

N = 83; ha respostas multiplas. 

24 28,9% 

4 4,8% 

17 20,5% 

43 51,8% 

15 18,1% 

11 13,2% 

40 48,2% 

40 48,2% 

26 31,3% 
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nhas de produtos'' ja existentes na empresa, da ''intro- 

du?ao de novos tamanhos de embalagem" e de "mu- 

dan^as no desenho da embalagem" 

O grau de inovagao observado entre as empresas no 

presente estudo foi inferior aquele reportado em estudo 

anterior na industria alimenticia (Machline, 1978). Com 

exce?ao da ''introdugao de novos produtos em linhas ja 

existentes'' — em geral nada mais do que uma simples 

mudan^a no sabor, no tamanho das embalagens ou nos 

materials utilizados — cerca de 75970 das empresas infor- 

maram nao haver realizado qualquer modificagao. Me- 

nos de 1497o das empresas introduziram produto verda- 

deiramente inedito no mercado brasileiro. 

Fontes de tecnologia utilizadas 

O estudo analisou as seguintes fontes de tecnologia: 

• matriz ou outra empresa do grupo; 

• governo como cliente; 

• clientes em geral; 

• fornecedores de materias-primas; 

• sindicato ou associagao de classe; 

• empresa local (nacional); 

• empresa estrangeira (internacional/multinacional); 

• fornecedores de equipamentos; 

• institutes ou centres de pesquisa; 

• universidades; 

• consultores. 

No que diz respeito ao uso de fontes de tecnologia 

para a realizagao das inovagdes (Tabela 2), a fonte a 

apresentar maior freqiiencia foi a ''matriz ou empresa 

integrante do grupo ao qual a empresa em estudo esta li- 

gada" Esta fonte foi utilizada em oito dos nove tipos 

de inovagao estudados. Sua ocorrencia pode dever-se ao 

fato de grupos empresariais procurarem centralizar seus 

departamentos de pesquisa, a fim de obterem econo- 

mias de escala de P&D. 

Dentre as fontes externas utilizadas com maior fre- 

qiiencia em uma so inovagao, destacam-se os consulto- 

res, no caso de "langamento de novas marcas de produ- 

tos ja existentes na empresa" e de "modificagoes em de- 

senhos de embalagens" Incluem-se, na categoria "con- 

sultores", as empresas de consultoria tecnica, as empre- 

sas de consultoria de marketing e outras. 

Outra fonte externa utilizada com freqiiencia foi 

"fornecedores de equipamentos", particularmente no 

que se refere a "modificagoes em tamanhos de embala- 

gem" e "modificagoes de materias-primas de embala- 

gens" 

Caractensticas das empresas segundo 

as fontes de tecnologia utilizadas 

Alem de identificar as fontes de tecnologia mais 

utilizadas pelas empresas para cada tipo de inovagao, o 

presente estudo procurou determinar a existencia de ca- 

ractensticas das empresas associadas a escolha de uma 

ou de outra fonte de tecnologia. Os resultados dos nove 

testes de hipoteses encontram-se resumidos na Tabela 3. 

Como se pode observar, a maior utilizagao de fon- 

tes internas de tecnologia foi mais acentuada para "mo- 

dificagoes ou substitugoes de materias-primas de produ- 

tos", "introdugao de novos itens em linhas de produto 

ja existentes na empresa" e "introdugao de novas linhas 

de produto" Ja para "modificagoes em desenhos de 

embalagens", "modificagoes em materiais de embala- 

gens" e "modificagoes em processo de produgao" 

pode-se observar uma maior utilizagao de fontes exter- 

nas de tecnologia. 

Pode-se notar que a maior utilizagao de fontes in- 

ternas ocorreu em inovagoes em que se supde que a em- 

presa tenha algum conhecimento; a maior utilizagao de 

fontes externas, naquelas que tern menos relagao com as 

atividades rotineiras nas empresas estudadas. 

Os resultados apresentados na Tabela 3 referem-se 

aos testes estatisticos realizados para verificar se os dois 

grupos (Grupo I = empresas que utilizavam somente 

fontes internas de tecnologia; grupo E = empresas que 

utilizavam fontes externas, alem das internas) se dife- 

renciavam entre si a partir de caracteristicas das 

empresas. 

Os valores indicados na coluna a direita da tabela 

indicam a probabilidade de os resultados obtidos se de- 

verem ao acaso. Assim sendo, so nos foi possivel rejei- 

tar a hipotese nula (de nao existencia da relagao) para 

dois tipos de inovagao: "modificagoes-em processes de 

produgao" e "introdugao de novos itens em linhas de 

produto ja existentes na empresa", onde a probabilida- 

de de erro obtida e inferior ao nivel de significancia esta- 

belecido de 0,05. Nos demais casos, nao se pode afirmar 

que exista uma relagao entre o uso de fontes internas ou 

externas de tecnologia e as caracteristicas da empresa. 

No caso de "modificagoes ou substituigoes de ma- 

terias primas de produtos", o teste nao pode ser realiza- 

do, devido a inexistencia de casos no segundo grupo. 

Comentaremos a seguir apenas os testes de hipote- 

ses que obtiveram resultados significativos. 

Modificagoes em processos de produgao 

A Tabela 4 apresenta os resultados da analise dis- 

criminante para a relagao entre caracteristicas da empre- 

sa e uso de fontes de tecnologia (internas ou externas) 

para modificagoes em processos de produgao. 

As empresas do Grupo I apresentaram maior ativi- 

dade em exportagao, assim como a sua atuagao em todo 

o mercado nacional foi um pouco maior. Estas empre- 

sas parecem ser mais diversificadas em relagao a setor de 

atuagao do que as empresas do Grupo E. Alem disso, a 

media de faturamento do Grupo I foi mais de duas vezes 

superior a media das empresas do Grupo E. Essas carac- 

teristicas, em conjunto, mostram que as empresas que 

usam exclusivamente fontes internas de tecnologia sao 

maiores, atuam no mercado ha tempo razoavel e ja atin- 

giram detejminado nivel de diversificagao de produtos e 

mercados. 

As empresas do Grupo E, ao contrario, parecem 

ser menores, terem menor diversificagao de produtos 

e/ou linhas e estarem mais restritas a mercados regio- 

nais. Em sua grande maioria (9097o), sao empresas fami- 

liares, enquanto apenas 66,7^0 das empresas do Grupo I 

sao controladas por membros de uma mesma familia, ^ 
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Tabela 3 

Sintese dos resultados obtidos nos testes de hipoteses 

Tipo de Inova9a:o 

Numero de Empresas 
Nivel de 

Grupo I* Grupo E* 
Signiflcancia 

Introduce de novas marcas de produtos ja 

existentes na empresa 14 11 0,0577 

Modifica90es ou substitui90es de mdterias- 

primas de produtos 03 _ — 

Modiflca90es em processes de produ9§:o 06 10 0,0028 

Introdu9a:o de novos itens em linhas de 

produto ja existentes na empresa 23 16 0,0014 

Introdu9ao de novas linhas de produtos 09 06 0,1953 

Introdu9ato de produtos ineditos no mercado 05 05 0,0793 

Modifica9(5es em tamanhos de embalagens 19 18 0,5694 

Modifica90es em desenhos de embalagens 16 19 0,9864 

Modifica96es em materials de embalagens 08 17 0,8499 

* Grupo I = Empresas que utilizavam somente fontes intemas. 

Grupo E = Empresas que utilizavam fontes extemas alem das intemas. 

Quanto as caracteristicas dos principais executivos, 

observa-se que nas empresas do Grupo I (somente de- 

senvolvimento interno de tecnologia) a escolaridade e, 

em media, de nivel secundario. Os dirigentes destas em- 

presas parecem estar ha mais tempo no setor e a predo- 

minancia de executivos e/ou empresarios em sua familia 

foi maior do que no Grupo E (desenvolvimento externo 

de tecnologia, alem do interno). 

No Grupo E, os executivos apresentaram maior 

predominancia de profissionais liberals na familia e ni- 

vel de escolaridade mais elevado, apesar de estarem ha 

menos tempo no setor. E possivel que o grau de instru- 

9ao mais elevado permita o conhecimento e a utiliza^ao 

mais freqiiente de fontes de tecnologia externas. 

Introdu^ao de novos itens em linhas 

de produto ja existentes na empresa 

No que se refere a escolha de fontes de tecnologia, 

internas ou externas, para a introdu^ao de novos itens 

em linha de produto ja existentes na empresa, observa- 

se um comportamento bastante distinto do verificado 

no caso anterior (Tabela 5). 

As empresas do Grupo I sao, basicamente, empre- 

sas regionais, menos diversificadas em relagao ao setor 

de atuacao do que as empresas do Grupo E. Destas ulti- 

mas, 50% atuam em todo o pais e sao um pouco mais 

diversificadas que a media das empresas do setor. Mes- 

mo cobrindo maior area geografica, apresentaram ele- 

vada parcela de vendas diretas ao consumidor, superan- 

do ate mesmo as empresas do Grupo I, o que talvez indi- 

que maior capacita?ao dessas empresas no controle de 

importantes variaveis do marketing mix, a saber, produ- 

to e distribui?ao fisica. 

Embora a atividade exportadora nao tenha apre- 

sentado grandes diferen^as quando se analisam exclusi- 

vamente as medias, o coeficiente discriminante obtido 

coloca essa variavel em setimo lugar, entre todas as va- 

riaveis consideradas. 

As empresas do grupo E parecem ser mais controla- 

das por familias do que as do Grupo I: das empresas do 

Grupo I, 56,5% sao familiares, enquanto que no Grupo 

E o percentual desse tipo de empresa atinge 75%. 

As variaveis utilizadas referentes as caracteristicas 

dos principais executivos destas empresas mostraram 

que os executivos do Grupo I sao em geral mais velhos e 

estao ha mais tempo no setor em que suas empresas 

atuam. Alem disso, os executivos do Grupo I tiveram 

bem menos influencia de outros paises na sua formagao 

cultural do que os executivos do Grupo E, tendo os pri- 

meiros um nivel de escolaridade um pouco menor do 

que os ultimos. A predominancia de profissionais libe- 

rais na familia dos executivos do Grupo I foi o dobro da 

obtida para os executivos do Grupo E, sendo essa a 

quarta variavel no que se refere ao coeficiente discrimi- 

nante. ► 

Revista de Administracao, Sao Paulo 23 (2):57-66, abril/junho 1988 61 



Tabela 4 

Tipo de mova92o; modiflca^es no processo de produgafo 

Variaveis 
Medias 

Coeflcientes 

Grupo I Grupo E 
Discrimin antes 

caracterTsticas da empresa 

• Atividade exportadora (0 = nunca exportou 

a 4 = exporta regularmente) 1,000 0,900 -17,515 

• Relag^o entre numero de inovagOes intro- 

duzidas e faturamento 4,914 5,415 13,892 

• Area geografica de vendas (0 = regional, 

1 = nacional) 0,333 0,300 12,447 

• DiversificagSb em re lag So ao set or (n9 de 

linhas da empresa dividido por media do 

setor) 1,026 0,960 11,029 

• Faturamento bruto em 1984 (em CzS 

milhOes) 41,967 18,560 8,322 

• Empresa familiar (0 = Mo, 1 = sim) 0,667 0,900 -3,672 

• Vendas diretas ao consumidor 81,7% 82,5% -1,812 

caracterTsticas do executivo 

• Predominancia de profissionais liberais 

na familia (0 = nSb, 1 = sim) 0,167 0,200 23,061 

• Tempo de atuagffo no setor (em anos) 23,7 21,8 12,410 

• Predominancia de executives e/ou 

empresarios na familia (0 = nap, 1 = sim) 0,500 0,300 10,194 

• Escolaridade (1 = primaria a 

4 = pos-graduagSo) 2,000 2,500 -7,988 

• Influencia estrangeira na formag^o 

cultural (0 = nenhuma; 1 = alguma) 0,500 0,300 7,137 

• ParticipagSb no capital da emprea (%) 26,5% 36,1% 1,904 

• Idade (em anos) 55,2 42,3 1,105 

Lambda de Wilks = 0,0088 

X2 = 33,123 com 14 graus de liberdade 

P< 0,0028 

FONTES PARA SERVIfOS TECNOLOGICOS 

O estudo permitiu obter algumas informa^oes adi- 

cionais quanto ao uso de fontes de tecnologia. A Tabela 

6 mostra como algumas fontes de tecnologia sao utiliza- 

das ndo apenas para a compra de tencologia, mas tam- 

bem para a introdugao e adaptagao destas tecnologias as 

necessidades da empresa, pelo aprimoramento tecnico e 

gerencial. Este aprimoramento se daria por: 

• avaliacao da adequa^ao de equipamentos a serem ad- 

quiridos; 

• solugao de problemas tecnicos; 

• testes em laboratories de produtos ou materiais. 
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Tabela 5 

Tipo de inova9aio: introdu9ab de novos itens em linhas de produto ja existentes 

Variaveis 

Medias 

... 

Coeficientes 

Grupo I Grupo E 
EHscriminantes 

CARACTERISTICAS DA EMPRESA 

• Area Geografica de Vendas (0 = regional, 

1 = nacional) 0,174 0,500 -6,97 

• Diversifica9ab em Re^ffo ao Setor (n9 

de linhas da empresa dividido por media 

do setor) 0,931 1,195 -0,490 

• Atividade Exportadora (0 = nunca 

exportou a 4 = exporta regularmente) 0,870 0,875 -0,459 

• Vendas diretas ao consumidor (%) 67,7% 66,8% -0,319 

• Rela9ab entre numero de inova9(5es 

introduzidas e faturamento 3,668 2,756 0,290 

• Empresa familiar (0 = Mo,.l = sim) 0,565 0,750 -0,284 

• Faturamento bruto em 1984 (em CzS 

milhOes) 30,213 31,594 0,075 

CARACTERISTICAS DO EXECUTIVO 

• Idade (em anos) 49,7 40,7 1,526 

• Influencia estrangeira na forma9^o 

cultural (0 = nenhuma, 1 = alguma) 0,391 0,625 -0,890 

• Predominancia de proflssionais liberals 

na familia (0 = ncTo, 1 = sim) 0,174 0,062 0,662 

• Escolaridade (1 = primario a 

4 = p6s-gradua9ao) 2,217 2,500 0,517 

• Tempo no setor (em anos) 21,7 16,6 -0,273 

• Predominancia de executivos e/ou 
empresarios na familia (0 — nSo, 1 = sim) 0,391 0,250 0,206 

• Participa9a:o no capital da empresa (%) 29,6% 24,0% 0,170 

Lambda de Wilks = 0,3107 

x2 = 35,065 com 14 graus de liberdade 
p< 0,0014 

• treinamento de empresas em questoes tecnicas tais co- 

mo controle de qualidade, uso de equipamento, ma- 

nutengao etc.; 

• presta9ao de informa96es sobre o mercado e/ou sobre 
preferencias dos consumidores, inclusive pesquisa de 

mercado; 
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• assistencia em conseguir financiamento para obten- 

9ao de tecnologia e/ou aquisi9ao de equipamento; 

• assistencia com relate aos tramites burocraticos na 

obtengao de tecnologia e/ou aquisigao de equipa- 

mento. 
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Avalia^ao da adequa^ao de equipamentos a serem 

adquiridos — Dentre as fontes utilizadas para este fim, 

podem-se destacar, como relevantes, fornecedores de 

equipamentos, consultores e matriz ou empresa de gru- 

po ao qual a empresa em estudo esta ligada. Pode-se su- 

per que a maior utiliza^ao de fornecedores de equipa- 

mentos neste tipo de assistencia tecnica se deve ao fato 

de que as empresas tern encontrado nestes a assistencia 

tecnica indicada para o estudo da adequa^ao dos equi- 

pamentos necessaries aos seus processos de produ?ao, 

ja que estes fornecedores contam com um corpo tecnico 

especializado em assuntos especificos desta industria. 

Pode-se supor ainda que tais fornecedores estejam usan- 

do esta assistencia as empresas como ferramenta de 

marketing, procurando, assim, adequar seus services as 

necessidades dos clientes. 

Alguns executivos justificaram o uso de consultores 

especializados com argumentos tais como a existencia 

de razoavel variedade de equipamentos disponiveis, re- 

querendo sua sele^ao por profissionais especializados, 

nao ligados aos fabricantes, e inexistencia, na empresa, 

de pessoal qualificado para a avalia^ao da adequa^ao de 

equipamentos a serem adquiridos etc. 

A utilizagao de assistencia proveniente da matriz ou 

empresa do grupo foi justificada como forma de reduzir 

os custos relativos a manutengao de departamentos de 

Pesquisa & Desenvolvimento e de pessoal tecnico em va- 

rias empresas de um mesmo grupo, ou ainda como for- 

ma de centralizar decisoes estrategicas. 

Os fornecedores de materias-primas tiveram parti- 

cipa^ao nesse tipo de assistencia pelo fato de serem, em 

alguns casos, os unicos fornecedores de certos produtos 

essenciais (por exemplo, ,uma embalagem especial utili- 

zada em alguns tipos de laticinios). 

Solu^ao de problemas tecnicos — Os fornecedores 

de equipamentos foram, tambem, neste tipo de assisten- 
cia, os mais indicados pelos executivos entrevistados. Is- 

so se deveria a ocorrencia de problemas tecnicos mais 

freqiientes e mais complexos com equipamentos. Em al- 

guns casos, tais problemas sao solucionados pelos pro- 

prios operadores ou por tecnicos da propria empresa. 

Em outros casos, e necessaria a presen^a de tecnicos es- 

pecializados nestes equipamentos que sao, normalmen- 

te, funcionarios das proprias empresas fornecedoras. 

Outras fontes utilizadas foram institutes de pesqui- 

sa, consultores e matriz ou empresa do grupo a que a 

empresa em estudo esta ligada. 

Teste em laboratorios de produtos e materials — 

Este foi o tipo de assistencia mais solicitado pelas empre- 

sas e a fonte de maior destaque, os institutes de pesqui- 

sa. Isto se justifica pelo fato de alguns produtos destas 

industria sofrerem controle de qualidade periodico, por 

parte de orgaos governamentais, ne.cessitando assim 

realizar testes especificos, para os quais existe normal- 

mente um institute de pesquisa especializado. 

Alem disso, algumas empresas, por nao disporem 

de laboratories proprios, fazem o controle de qualidade 

de seus produtos em laboratorios de universidades, de 

consultores ou da matriz ou empresa do grupo a que 

pertencem. 

Treinamento de empregados em questoes tais como 

controle de qualidade, uso de equipamentos, manuten- 

gao etc. — no treinamento de empregados para controle 

de qualidade, as fontes de maior importancia sao os ins- 

titutes de pesquisa e as universidades. Alguns fornece- 

dores de materias-primas e consultores foram citados co- 

mo tendo proporcionado assistencia tecnica para 

treinamento. 

No caso especifico de treinamento para uso de 

equipamentos e manuten^ao, os fornecedores de equi- 

pamento e os centros de treinamento dos sindicatos ou 

associagoes de classe foram os mais lembrados, por te- 

rem maior conhecimento do uso e da manuten^ao dos 

equipamentos usados. 

Presta^ao de informa^oes sobre o mercado e/ou 

sobre preferencias dos consumidores — a nao ser em al- 

guns casos isolados, as empresas que utilizaram este tipo 

de assistencia tecnica recorreram a empresas especializa- 

das, tais como agencias de pesquisa de mercado ou 

agencias de propaganda. 

Assistencia para conseguir financiamentos 

para tramites burocraticos — A quase totalidade dos 

executivos entrevistados alegou que estes dois tipos de 

problemas sao resolvidos internamente pelo corpo diri- 

gente da empresa, nao se recorrendo a fontes externas 

para sua solu?ao. 

SUMARIO E CONCLUSOES 

Este estudo procurou analisar a escolha de fontes 

externas de tecnologia pelas empresas do setor de ali- 

mentos no Efrasil. De forma geral, observou-se baixo 

grau de inova^ao entre as empresas estudadas, inferior, 

inclusive, ao identificado em estudo anterior realizado 

no mesmo segmento industrial. 

O baixo nivel de inova^ao foi acompanhado pela 

pouca utiliza^ao de fontes externas de tecnologia. Apro- 

ximadamente metade das empresas nao utilizava qual- 

quer fonte externa de tecnologia para qualquer um dos 

nove tipos de inova?ao estudados. 

A principal fonte externa de tecnologia utilizada 

foram os consultores em design de embalagem e os for- 

necedores de materials de embalagem, indicando, em 

ambos os casos, uma tendencia de mudan^a para mate- 

riais a base de plastico. Para todos os tipos de inova^ao, 

os fornecedores de equipamentos e outras empresas do 

setor alimenticio se constituiram nas principals fontes 

de tecnologia. A ausencia das associa?6es comerciais e 

das universidades como fontes de tecnologia chama a 

aten^ao na analise das fontes externas utilizadas pelas 

empresas. O uso de centros de pesquisa encontra-se em 

posi?ao intermediaria entre as fontes mais e menos utili- 

zadas. 

Determinadas caracteristicas dos dirigentes princi- 

pals das empresas e das proprias empresas mostraram-se 

correlacionadas com a busca de tecnologia externamen- 

te a empresa. Entre essas estavam a exporta^ao, a am- 

plitude de atua?ao geografica e o tamanho. As empresas 

maiores tendiam a utilizar muito mais fontes externas, 

apesar de sua maior capacidade interna de P&D. Os di- 

rigentes dessas empresas eram tipicamente mais jovens. 

Mostrou-se claro que a industria, de forma geral, 

nao busca ativamente fontes externas de tecnologia, ex- 

ceto em poucas areas bastante especializadas, como a de ► 
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embalagem. Esta falta geral de utilizafao de fontes ex- 
ternas de tecnologia sugere que um programa ativo para 

encorajar o uso de assistencia tecnologica e necessario, 
caso se deseje aumentar a taxa de transferencia de tecno- 

logia e de inova?ao na industria. 

Neste sentido, pode-se recomendar aos fornecedo- 
res de tecnologia, em particular os institutos governa- 

mentais de pesquisa e as universidades, que definam 

a?6es mais vigorosas que permitam realizar a transfe- 

rencia dos produtos por eles desenvolvidos ao mercado. 

Abstract 

This paper is about the choice of foreign technological resources by 

the Brazilian enterprises of the food sector, specially the mass, 

biscuit and milk ones, trying to determine, among other features, 

the characteristics of these enterprises related to the type of 

technological resource. It is also analysed the introduced inovations, 

the modifications in production processes and their executives' 

principal characteristics. 

Uniterms: 

• technology 

• foreign resources 

• food sector 
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