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INTRODUGAO

0 oitavo cap{tulo de "A Estratégia do Desenvolvimento

(Li thutyces mato lipase tantes Ne
  Boondnbow wanksin aia Mas +

Albert Hirschman 4 teoria do desenvolvimento econémico. ‘Trata-

se de sua andlise a respeito das condigdes de sobrevivéncia de

firmas em paises subdesenvolvidos. A idéia central ali apresen-

tada 6 a de que a formagdo de estruturas industriais eficientes

nesses paises exige o estabelecimento de determinados ramos de

atividade cujo funcionamento seja caracterizado pela submissao

a margens reduzidas de tolerancia para com resultados medfocres;

vale dizer, aquelas atividades que somente sao exequiveis sob a

rigorosa obediéncia a normas operacionais precisas e minuciosas

como a produgao de computadores, equipamentos de telecomunica-

goes, produtos petroquimicos, etc.

A légica do argumento @ similar a da teoria do desen-

volvimento desequilibrado, elaborada por Hirschman a partir da

nogao de efeitos de encadeamento. A operagao de uma indaistria

com as caracterfsticas acima compreende a execugao de uma ampla

gama de servigos especializados, como manutengao, controle de

qualidade, treinamento de pessoal, engenharia de fabrica¢gao,pes

quisa e desenvolvimento, etc. Assim, a implantagao de tal indas

tria em um pais subdesenvolvido nado apenas gera demanda desses

servigos, mas, sobretudo, fornece sinais claros quanto ao grau

de sofisticagao requerido no desempenho de cada um deles. Entre

tanta, a ertagan de uma oferta local deadea aerylqns fae bea ne

GessaLlamente o estabelecimento de ula infragstiututa subbed

mensionada para o tamanho inictal do mercado, Os esforgos no

sentido de ulilizar esta capacidade oclosa serao materiallzados

sob a forma de pressoes em prol da modernizagao de outros seg-



 

mentos da economia e/ou da implantagao de outras indistrias sub
metidas a margens reduzidas de tolerfneta para com resultados
meNTerree, ie powlerde demantar novos Clpos de serviyos Canneda
gicos nao dispon{veis no pafs, e assim sucessivamente.

E importante frisar que o argumento nao depende de me

canismos do tipo "geragao versus superagao de desafios", e tam-

pouco se confunde com tautologias do género "é preciso criar in

distrias eficientes para que o sistema seja eficiente". De fa-

to, a for¢a do principio da margem de tolerancia depende menos
da intensidade dos estimulos produzidos ao longo do processo do

que da indicagao de metas inequivocas para uma politica nacio-
nal de capacitagao tecnolégica. Além disso, nem todas as indis-

trias intensivas em tecnologia passam pelo teste da margem de

tolerancia, que relaciona apenas aqueles ramos que nao admitem

a presenga de firmas incapazes de atender 4s especi ficagdes téc

nicas do mercado. Cabe notar ainda que este teste é compativel

com a selegao de indistrias cujas técnicas produtivas sejam he

Lerogéneas, desde que as firmas que operam aquém da frontolra

tecnoldgica também estejam submetidas aos padrées de aferigado
de desempenho genéricos 4 indistria,

Por conseguinte, enquanto a nogao de efeitos de enca-

deamento fornece critérios para a identificagao das indistrias
chaves 4 geragao de oportunidades de crescimento, o princ{pio
da margem de tolerancia indica as indistrias prioritarias A ge
faydu de oporlauntdades de dusuivelvinento Cecnologtvo, au mesmo

tempo em que desqualifica a opgao "tecnologia sofisticada ver-
sus tecnologia apropriada". Com efeito, a formulagdo de politi-

cas destinadas a influir na diregao do processo de mudan¢a_ tec

nolégica sé adquire alguma relevancia na medida em que o pais

disponha de instituigdes de pesquisa minimamente aparelhadas a

responder aos estimulos de tais politicas.

Ao longo dos ijltimos vinte e cinco anos o principio da

margem de tolerancia tornou-se conhecido na literatura econémi-

ca como "a hipétese de Hirschman", embora com uma acepgdo bas
tante diversa da que apresentamos resumidamente nos paragrafos

 

anteriores. A natureza e as razdes desta discrepancia serao dis

cutidas na segunda segao deste artigo. A terceira se¢ao analisa

as barreiras 4 entrada e as oportunidades de crescimento de fir

mas de paises subdesenvolvidos em indistrias que atendem 4 hipd

tese de Hirschman, com algumas ilustra¢gdes sobre o caso brasi

leiro. Por fim, a quarta segao resume os principais tépicos a

bordados no texto.

2 - A Literatura sobre a Hipdtese de Hirschman

Em artigo recente, Hirschman (1983) comenta que, se

fosse realizado um concurso sobre a popularidade de suas idéias,

© princ{pio da margem de tolerancia provavelmente sé perderia

para a nogao de efeitos de encadeamento. As razdes desse suces-

80 sao devidas, em grande medida, 4 maneira pela qual a comunidade aca-

démica interpretou o significado daquela proposi¢gdo. Como isso

i{mplicou uma inversdo radical da légica contida no argumento o-

riginal, e aparentemente acabou convencendo ao préprio Hirsch-

man?/,é conveniente iniciar a discussao através de um exame des

ta inversao, para frisar o contraste entre a interpretagdo aqui

defendida e a visao corrente na literatura.

A principal caracteristica do oitavo capitulo de "A

Estratégia" 6 o seu teor normativo. Preocupagoes dessa natureza

estao obsessivamente presente a cada pagina do texto, e enfati-

zadas nos titulos das segdes que compdem'o capitulo ("A necessi

dade de estimulos endégenos", "O problema da manutengao e uma

solugado sugerida", etc). Ja no primeiro pardgrafo Hirschman a-

nuncla que sou objetivo 6 o de — prosseguindo a reflexao sobre

efeitos de encadeamento — identificar novos tipos de "mecanis-

mos de indugdo" (p.133); e nos pardgrafos seguintes desenvolve

© argumento de que tais mecanismos deveriam ser incorporados aos

critérios de selegdo de projetos de investimentos, a fim de que

© processo de crescimonto contivesse fontes endégenas de capaci

 

1) Hirschman (1983) comnta este debate, mas nao registra qualquer discor-
dancia em relagao aos trabalhos que procuraram testar o princIpio da mar
gem de tolerancia,



tagao técnica. Um breve resumo do argumento encerra a primeira

segao do capitulo: "Resulta que as dificuldades que obstruem o

adequado funcionamento de empresas novas sdo as mesmas que afe

tam sua criagao, e mais algumas. Portanto, estamos diante de u

ma nova espécie de desequilibrio que pode surgir em paises sub-

desenvolvidos: em determinado estagio do seu crescimento, a ca-

pacidade de promover novos empreendimentos pode exceder a capa-

cidade de dirigi-los eficientemente. Aqui reside uma justifica-

tiva adicional para que se promova uma busca cuidadosa de meca-

nismos que induzirdo 4 eficiéncia e ao crescimento das empresas

novas e que ajudarao a minimizar e, através de processos de a

prendizagem, erradicar as falhas que tiverem sido encontradas".

(p.139, grifos no original) .

£ neste contexto que surge a idéia de margem de tole-

rancia, como um critério de selegao de atividades geradoras de

fontes enddgenas de capacitagao técnica. A maioria dos ramos de

atividade de um sistema econdmico comporta a presenga de produ-

tores ineficientes, que sobrevivem através da exploragao de seg

mentos do mercado que demandam bens ou servigos de qualidade in

ferior, ou que estao protegidos por barreiras naturais ou insti

tucionais 4 entrada de concorrentes mais qualificados. Em cer-

tos ramos, entretanto, devido a problemas de seguranga ou 4s pe

culiaridades técnicas da produgao, nao existe espago para produ

tores que ndo obedegam 4s normas operacionais requeridas pelo

mercado. Nestes ramos, ao contrario do que acontece com os do

primeiro tipo, a sobrevivéncia de firmas @ regulada por padrées

de desempenho que oferecem aos empresarios sinais claros quanto

aos detalhes técnicos nos quais a capacidade da empresa nao po-

de falhar, e isto envolve nao sé as atividades executadas inter

namente como os bens e servi¢os comprados de terceiros. Assim ,

mesmo quando as oportunidades de crescimento de um pais subde-

senvolvido estao concentradas em ramos do primeiro tipo, sua po

litica de industrializagao deve conter estimulos 4 entrada de

firmas locais em ramos do segundo tipo, posto que neles residem

fontes estratégicas de capacitagao técnica.

© principio da margem de tolerAncia constitui, portan

TAsye
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to, um critério normativo para a formulagao de politicas nacio-

nais de desenvolvimento tecnolégico. Sua relevancia depende,con

tudo, de que sejam verificadas algumas condigdes nao triviais ,

tais como: (a) a existéncia de possibilidades efetivas de entra

da e sobrevivéncia de firmas locais nas indistrias selecionadas

pelo teste de margem de tolerancia; (b) a factibilidade do ve-

tor de demanda final compativel com tais indistrias, dadas as

dimensdes econdmicas.do pais que estiver sendo considerado; (c)

a caracterizagao das situagdes em que se torna necessario regu

lar a agao das corporagdes transnacionais; (d) a avaliagao dos

custos de implantagao de determinados servigos tecnolégicos;

etc.

Entretanto, nao foram estes os aspectos polémicos que

excitaram a imaginagao da comunidade académica. Na verdade,o su

cesso alcangado pela idéia de margem de tolerancia originou-se

de uma nota de rodapé 4 pagina 152, onde Hirschman sugere que

sua hipdtese poderia ser entendida como uma espécie de corola-

rio do paradoxo de Leontief. Na medida em que os paises sub-

desenvolvidos procurassem seguir as recomenda¢gdes indicadas aci

ma, suas vantagens comparativas no comércio internacional de

produtos manufaturados tenderiam a se localizar em bens intensi

vos em tecnologia. "Isto pode ser bem ilustrado através de uma

hipStese fantasiosa. Imaginemos que determinados servigos inten

sivos em mao-de-obra, como manutengao de estradas, de edificios

e de equipamentos pudessem se tornar objeto de comércio interna

cional, a custos moderados de transporte. Eu nado tenho’ divida

de que nesta eventualidade as nagGes de industrializagao mais

antiga se especializariam na exportagao de tais servigos, muito

provavelmente importando ago e cimento em troca!"?/(1961, pp.

152/3).

Em virtude deste comentario, o debate sobre o princi-

pio da margem de tolerancia ficou restrito ao teste da hipdtese de que os

diferenciais de produtividade existentes entre paises subdesen-

volvidos e industrializados seriam menores nas indistrias inten

 

2) £ interessante notar que as atuais disputas entre os governs do Brasil
e dos Estados Unidos sobre o comércio de produtos siderlirgicos demonstram
que a hipStese nao era tao fantasiosa assim.

Gy He



sivas em capital do que nas intensivas em mado-de-obra. Diversos

exercicios foram realizados neste sentido. Diaz Alejandro (1965)

procurou comparar a Argentina e os Estados Unidos; Bacha (1966)

escolheu México e Estados Unidos; Healey (1968) trabalhou com

dados para a India e } Reino Unido; Clague (1970) com Peru e Es

tados Unidos; Gouverneur (1970) com o Congo e a Bélgica; Teitel

(1981) com sete paises latinoamericanos (Argentina, Brasil ,Chi

le, Colémbia, México, Peru e Venezuela); e Alam (1984) com °

Paquistao e séries agregadas para diversos paises.?

Os resultados desses trabalhos foram, em geral, favo-

raveis 4 hipdtese, com as qualificagdes de praxe. Entretanto,em

nenhum deles ha qualquer referéncia ao carater normativo da pro

posigao original, agora convertida em hipétese analitica. EB co-

mo se a sugestao de Hirschman tivesse sido amplamente acatada

pelos governos dos paises do Terceiro Mundo, e estivessemos ava

liando os resultados de suas politicas de industrializagao! Da

do que a realidade nao & esta, & legitimo arguir que o teste re

levante do principio da margem de tolerancia consiste em verifi

car sua factibilidade como um instrumento de politica tecnolégica,e

que os testes acima mencionados se limitam a confrontar resulta-

dos ad hoc de experiéncias nacionais de industrializagao.

3 - Entrada e sobrevivéncia de firmas em ramos que atendem ao

principio da margem de tolerancia

Em trabalho, anterior apresentamos um esquema analiti-

co que procura tratar das influéncias reciprocas entre progres-

so técnico e estrutura industrial, com base nas teorias de mer-

cados contestaveis e da concorréncia schumpeteriana (Araujo Jr,

1984). Aquele esquema sugere os principais mecanismos pelos

quais a natureza e o ritmo do progresso técnico afetam as condi

gdes de entrada e sobrevivéncia de firmas em distintos ramos in

dustriais. Em sintese, tais condigdes seriam as seguintes: (a)

As barreiras 4 entrada costumam ser mais elevadas nas indistrias

 

3) Para uma resenha dessa literatura, vide Teitel (1981).

ote

produtoras de inovagdes do que nas indistrias consumidoras; (b)

As barreiras A entrada sa4o declinantes ao longo do processo de

difusao da inovagao primaria que deu origem 4 configura¢gao atual

do ramo em andlise; (c) © tamanho minimo e o grau de diversifi

cagao requeridos aos. concorrentes potenciais variam em  fungao

das caracteristicas do locus de comando do processo produtivo

vigente em cada tipo de-indistria; (d) Dadas as dimenscGes do

mercado e a natureza das técnicas disponiveis, nem sempre exis-

tem configuragdes factiveis para determinados ramos industriais

em paises subdesenvolvidos; (e) Em indistrias produtoras de i

novagoes, a sobrevivéncia de firmas depende de sua capacidade

de mobilizar os instrumentos adequados para enfrentar situagoes

de contestabilidade e mudangas estruturais provocadas pelo ad-

vento de inovagdes primarias.

Alguns obstaculos sérios 4 aplicagao do principio da

margem de tolerancia como um instrumento de politica tecnolégi-

ca em paises subdesenvolvidos resultam das condig6es acima indi

cadas. Em primeiro lugar, porque este principio conduz a sele-

g30 de indiistrias cujos requisitos operacionais impdem a presen

ga de firmas capazes de exercer um rigido controle sobre a base

técnica do processo produtivo. Na maioria das indistrias onde

isto acontece as fontes de progresso técnico sao predominante-

mente endégenas, conforme procuramos mostrar em Araujo Jr. (1984).

Em outras palavras, a implementagao da sugestao de Hirschman im

plica a escolha de projetos de investimento que tenderao a se

concentrar em indistrias produtoras dé inova¢gés, que se caracte

rizam por suas estruturas oligopolistas estabelecidas a nivel

internacional. Por isso, a implantagao de projetos deste tipo

sob o controle de capitais locais frequentemente esta associada

a diversas modalidades de intervengao estatal, cujo espectro é@

bastante conhecido. De fato, a histéria recente das experiénci-

as de industrializagao no Terceiro Mundo é rica em evidéncias

de que sd houve espago para tais empreendimentos naqueles pai

ses cujo processo de crescimento foi marcado por uma continua

ampliagao das atribuigdes do Estado na economia.

Entretanto, os niveis de controle sobre a oferta de



tecnologia variam ciclicamenteao longo da histdéria dos ramos

industriais. Assim, nos periodos em que a difusdo do progresso

técnico provoca uma relativa desconcentragao na oferta de conhe

cimentos, o estabelecimento de indiistrias em paises subdesenvol

vidos nao enfrenta maiores dificuldades quanto 4 importagao de

licengas, 4 negociagdo de contratos de assisténcia técnica ou

de uso de patentes. Nestes periodos, como ilustra o caso brasi

leiro, que comentaremos adiante, a entrada de firmas locais em

indistrias produtoras de inovagdes nao depende da participagao

direta do Estado, cuja agao requerida se restringe ao uso even-

tual de instrumentos convencionais de politica econdmica, como

a concessao de incentivos fiscais, alteragao de tarifas aduanei

ras, financiamentos, etc.

Enquantc que o ritmo de progresso técnico introduz fa

cilidades temporarias 4 entrada de novas firmas, a natureza das

inovagoes pode gerar barreiras de carater mais permanente. O do

minio de qualquer tecnologia sofisticada supde o exercicio de

um conjunto particular de atividades complementares entre si ,

que pode demandar laboratérios especializados em determinados ti

pos de ensaios e analises, equipes préprias para a prestagao de

servicos de assisténcia técnica aos usuarios, volumes minimos

de gastos em pesquisa e desenvolvimento, rotinas complexas para

controlar os fluxos de produgao, etc. Dependendo das dimensdes

relativas deste conjunto de atividades, o tamanho minimo eo

grau de diversificagao necessarios aos concorrentes potenciais

podem se tornar incompativeis com a capacidade de investimento

das firmas locais.

£ possivel outrossim que a dimensdo do mercado nao can

porte configurag6es industriais factiveis, devido 4 natureza das

técnicas vigentes. Neste caso, a aplicagdo do principio da mar

gem de tolerancia conduz a uma politica governamental aparente-

mente contraditéria: a de subsidiar ramos deficitarios para pro

mover a eficiéncia macroeconémica do sistema industrial. Em pai

ses marcados por uma intensa disputa pelos recursos piblicos.,os

obstaculos 4 implementagao de tal politica sao Gbvios,dado que

seus resultados sé se manifestam a longo prazo, e de maneira di

  

fusa, enquanto que seus custos sao facilmente mensuraveis a cur

to prazo.

Por fim, uma vez superadas as barreiras 4 entrada, as

firmas estabelecidas em indiistrias produtoras de inovagdes pas

sam a viver sob a ameaga constante de dois tipos de eventos: o

de que seus mercados se tornem contestaveis e o de que as for

mas de concorréncia.vigentes sejam alteradas radicalmente pelo

aparecimento de inovagdes primarias. Em situagdes de contestabi

lidade, a defesa das posigdes de mercado envolve a considera¢ao

n&o apenas da conduta dos demais concorrentes que ja operam no

ramo, como também do poderio dos concorrentes potenciais efeti-

vamente aptos a disputar o mercado. Para enfrentar conjunturas

desta natureza, nao basta que a firma cumpra os requisites de

eficiéncia rotineiros neste tipo de indistria, mas que estej2

habilitada a reagir prontamente com instrumentos apropriades,co

mo a introdugao de inovag6es poupadoxas de custos, a diferencia

gao de produtos, a diversificagdo de atividades, novas estraté-

gias de comercializagao, etc. A hipdtese do advento de uma ino

vagao primaria constitue um desafio de outro estilo, posto que

nao se trata de uma perturbagado conjuntural no ritmo dos nead-

cios, mas de uma mudanga de carater definitivo no modus operan

di da indistria. Neste caso, ao contrario do que acontece con

as situagdes de contestabilidade, a pressdo ja esta sendo exer-

cida sobre a firma nao é a de aumentar seu poder de competicao,

dentro de um contexto em que os padroes de aferi¢gao de desempe-

nho estao razoavelmente definidos, mas a de ser capaz de desco-

brir quais sao as novas regras do jogo criadas pela inovagao pri

maria. Este esforgo compreende decisGes cujo risco é elevado, e

que passam por: avaliar as caracteristicas da nova estrutura de

poder ‘econdmico que estiver sendo construida; identificar as es

tratégias de expansao compativeis com o novo formato da base

técnica do ramo; abandonar linhas de produgao anteriormente ren

taveis, com o Snus eventual do sucateamento de instalagoes z2e~

cém-adquiridas; etc.

Em sintese, a exequibilidade de uma politica tecnolé-

gica orientada pelo principio da margem de tolerancia é inversa
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mente proporcional 4 intensidade com que se manifestarem os obs

tabulos comentados nos paragrafos anteriores. Dado que esta &

uma questdo fatual, cabe examina-la 4 luz da evidéncia histéri

ca. A industrializagao brasileira, por exemplo, registra diver-

sos casos de fracasso e de éxito por parte de firmas nacionais

que procuraram se estabelecer em indistrias produtoras de inova

goes. Alguns desses casos estao analisados na literatura. O es-

tudo mais acurado a este respeito 6 o de Gerald Reiss (1980),

que reconstitui a evolugao de seis grandes grupos industriais

brasileiros ao longo deste século (Matarazzo, Villares, Votoran

tim, Romi, Pignatari e Ipiranga), e cujas contribuigdes sao par

ticularmente iteis 4 presente discussao.

Com base na histéria dos grupos Matarazzo, Villares e

votorantim, Reiss caracteriza trés estilos de diversificagao de

firmas. No primeiro estilo, as decisdes de entrar em novos ra-

mos de atividade sao tomadas a partir da area de comercializa-

gao da empresa; no segundo, o processo de diversificagao é ori-

entado pelo aprendizado pregresso da firma quanto ao dominio

de tecnologias afins; e no terceiro, pela busca de novas areas

de especializagao. Segundo Reiss, os revezes sofridos pelo gru

po Matarazzo nos iltimos trinta anos, e 0 concomitante fortale-

cimento dos grupos Villares e Votorantim, podem ser interpreta-

dos como resultantes de seus respectivos estilos de diversifica

gao.

Em 1952, quando completou setenta anos de existéncia,

Matarazzo era o maior e mais diversificado grupo industrial do

pais. Através de sua extensa rede de atividades comerciais, in

dustriais e financeiras, o grupo atuava na maioria dos ramos que

compunham o parque industrial do pais naquele momento. Trés as

pectos haviam marcado seu processo de expansao até aquela data:

© predominio dos interesses de carater comercial na orientagao

dos investimentos, a simplicidade tecnolégica das indistrias em

que o grupo cperava, e a auséncia de competidores relevantes

nessas indistrias.

A partir de meados dos anos 50, 0 processo de mudanga   
 

ell.

estrutural da economia brasileira ampliou as oportunidades de

investimento do grupo Matarazzo, e, por outro lado, gerou pro-

blemas novos, como a entrada de firmas eficientes em seus merca

dos tradicionais. Visando ajustar-se 4s novas circunstancias, o

grupo passou por sucessivas transformagoes. Alterou diversas ve

zes seu perfil organizacional, atraves da criagdo —e do poste-

rior encerramento — de novas diretorias, departamentos, roti-

nas administrativas, etc.. Estabeleceu associagdes com grandes

empresas internacionais, como Dow Chemical e Union Carbide, pa

ra explorar segmentos da indistria quimica; com firmas japone-

sas para produzir fibras sintéticas; com firmas americanas e

alemas para expandir suas atividades na indistria de alimentos;

etc. A maioria desses empreendimentos foi interrompida anos ee

pois, devido 4 incapacidade da Matarazzo em acompanhar o ritmo

de modernizagao em varios mercados simultaneamente, e de reali-

zar os investimentos necessarios para manter posigdes estaveis

nesses mercados,

Neste periodo, varios investimentos do grupo Matarazzo

foram dirigidos a indistrias cujas caracteristicas atendem 4 hi

potese de Hirschman, Entretanto, tais investimentos estavam su

bordinados a uma politica de diversificagao que nao provia dois

instrumentos cruciais para enfrentar o padrao de concorréncia

neste tipo de industria: o dominio da base técnica do processo

produtivo e a habilidade de identificar as estratégias de cres

cimento compativeis com o formato dessa base técnica.

A evolugdo da Villares foi antitética 4 da Matarazzo

em muitos aspectos. Inaugurou suas atividades em 1919 como fa

bricante de elevadores, cuja produgao consistia essencialmente

na montagem de pegas importadas. Nesta época, outras empresas

ja operavam no mercado brasileiro, inclusive algumas de renome

internacional, como a Otis. 0 volume inicial de produ¢gao da vil

lares era de cerca de quinze elevadores por ano, que eram vendi

dos juntamente com um contrato de manutencdo e assisténcia téc-

nica aos clientes. Além de gerar receitas adicionais, estes con

tratos constituiam uma fonte de aprendizado, da qual a empresa

iria mais tarde extrair recursos valioses para lidar com as con

digGes de concorréncia vigentes no pés-guerra.
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Nas décadas de 20 e 300 processo de crescimento da

villares concentrou-se na integragao vertical de sua linha de

produgado, substituindo importagdes de componentes e ampliando

sua rede de comercializagado. A medida em que consolidava suas

parcelas de mercado, a empresa cuidava de sofisticar seu acervo

de recursos técnicos, adquirindo licengas de fabricagao, adotan

do inovag6es introduzidas nas economias industrializadas, padro

nizando rotinas de produgao, etc. Através de tais esfor¢gos a

Villares mantinha-se atualizada com as transformagdes que ocor-

riam no mercado de elevadores, cujos requisitos de seguranga

tornavam-se gradualmente mais rigorosos.

Durante a guerra, dois eventos beneficiaram a empresa.

Por um lado, as atividades de seus concorrentes estrangeiros fo

ram praticamente interrompidas no Brasil. Por outro, a villares

foi inclufda no rol das instituigdes de "utilidade militar". As

sim, além de ocupar novos espagos na indiistria de elevadores e

de atender 4 demanda de produtos bélicos, passou a dispor de ou

tras facilidades, como a isengao de servigo militar para seus

operarios, financiamentos governamentais, importagdes subsidia-

das, suporte técnico das forgas armadas e de outras instituigdes

civis, etc.

Apés a guerra, a Villares encontrava-se aparelhada —

técnica e financeiramente — para explorar as oportunidades de

investimento que adviriam da expansao industrial do pais nas

décadas seguintes. Desde entao o potencial de crescimento da

firma tem sido realizado em trés areas principais, além de ele

vadores: bens de capital sob encomenda, produtos siderirgicos e

autopegas. Ao nivel macroeconémico, esta politica de diversifi

cagao implicou em disputar a fronteira do processo de substitui

gao de importagdes da economia com outros grupos nacionais e in

ternacionais. Nestes novos mercados a Villares procurou adotar

estratégias de competigao similares aquela que havia sustentado

seu desempenho na indistria de elevadores. Embora esta atitude

tenha produzido bons resultados nos ramos de bens de capital .e

de siderurgia, revelou-se insuficiente no setor de autopegas .

Conforme mostrou Reiss, este mercado requeria uma infra-estrutu  
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ra de comercializagao bastante diversa daquela utilizada pela

empresa em suas demais linhas de produtos, e cujos custos de

implantagao eram superiores 4 capacidade de investimento do gru

po.

A trajet6ria do grupo Votorantim durante a primeira

metade deste século combinou caracteristicas dos dois casos act

ma referidos. Estabelecido no comércio de produtos importados

desde 1892, adquiriu gradualmente o perfil de um grupo industri

al diversificado, tal como o grupo Matarazzo. Entretanto, seme

lhantemente ao grupo Villares, procurou articular seu processo

de diversificagao com o dominio de posigdes sélidas em pelo me

nos um dos ramos industriais em que atuava. Nas primeiras déca

das do século tornou-se um dos principais fabricantes de teci-

dos do pais, ao mesmo tempo em que conduzia outros empreendi-

mentos, como uma empresa de servigos de eletricidade, uma Cia.

telefGnica ,uma fabrica de cimento, aplicagdes imobilidrias,etc,

Posteriormente, sem descuidar de sua lideranga na indistria téx

til, concentrou seus investimentos na indiistria de cimento, ao

lado de aplicagdes menores em siderurgia, quimica e ceramica.No

pos-guerra, o tamanho e o grau de diversificagao do grupo Voto-

rantim situavam-se numa posigdo intermediaria entre os grupos

Matarazzo e Villares.

Prosseguindo com o mesmo estilo de diversificagao nas

décadas seguintes, Votorantim atingiu em 1980 a posigdo de mai-

or grupo industrial do pails, composto de cerca de 60 empresas

que empregam mais de quarenta mil funcionarios. Ao contrario de

outros grupos nacionais importantes, nao estabeleceu associagao

com capitais estrangeiros, nem dependeu diretamente dos progra

mas de investimento do Estado. Esta peculiar estratégia de ex-

pansao resultou de um esforgo permanente no sentido de fortale-

cer os vinculos interindustriais dos empreendimentos do grupo,e

de uma judiciosa avaliacdo das barreiras 4 entrada existentes

nos ramos em que o grupo pretendia se estabelecer. Antes ce en

trar na industria de aluminio, por exemplo, a Votorantim prepa-

rou-se durante dez anos para o confronto com as corporagodes

transnacionais ali dominantes (Vide Reiss, pp.121/2 e 255/8).
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Em suma, as evidéncias apontadas nos par4grafos ante-

riores mostram que firmas de paises subdesenvolvidos sobrevivem

em indistrias onde existem margens reduzidas de tolerancia para

com resultados medfocres, mas que isto s6 ocorre quando tais

firmas conseguem adquirir uma base de recursos ajustada aos re

quisitos do padrao de competigao vigente neste tipo de indis-

tria. Evidéncias desta natureza sao abundantes na economia bra

sileira, conforme revelam os demais casos inclufdos no estudo

de Reiss, bem como os trabalhos de Dahlman (1978), Nogueira da

Cruz (1983), Rattner et al. (1982), dentre outros.

4 - Conclusao

Este artigo procurou mostrar que, ao contrério da vi

sao corrente na literatura, a importancia da hipdtese de Hirsch

man nao reside na proposigao de que os paises subdesenvolvidos

teriam vantagens comparativas no comércio de bens intensivos em

capital, mas na sugestao de principios ordenadores para a formu

lagao de politicas nacionais de desenvolvimento tecnolégico.Por

isso, as evidéncias pertinentes ao teste da hipdtese nao sao os

diferenciais de produtividade existentes entre paises ‘subdesen-

volvidos e industrializados, mas os indicadores de exequibilida

de dos programas de investimento oriundos do principio da mar

gem de tolerancia. Conforme vimos, nao basta identificar, no con

texto de cada pais, as indistrias prioritarias 4 geragao de fon

tes endégenas de capacitagao técnica; @ preciso conhecer também

os atributos requeridos ds firmas que pretenderem se estabele-

cer ali. Tais atributos nem sempre implicam 0 acesso a montan-

tes elevados de recursos financelros, ou a sofiaticados

=

segre=

dos tecnolégicos, mas tao somente a habilidade de captar as re

gras do jogo vigentes naquelas indistrias.  
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