
A PARTICIPAQAO DAS EMPRESAS 

ESTATAIS NAS EXPORTAQOES 

LA TINO-AMERICAN AS* 

0 proposito deste artigo e explorar as 

potencialidades peculiares e restripoes espe- 

ci'ficas das empresas estatais nas exporta- 

poes latino-americanas nos anos vindouros. 

Ao longo da ultima decada, os governos 

da maioria dos pafses latino-americanos 

expandiram substancialmente o numero 

de empresas de sua propriedade ou sob 

seu controle. Hoje, essas empresas per- 
tencem nao apenas aos ramos tradicionals 

de utilidade publica, como geracao de 

energia e ferrovias, mas ha tambem as de 

extrapao e processamento de materias-prl- 

mas, bem como uma vasta gama de ativi- 

dades da industria de transformapao. Atual- 

mente, quando a promopao das exporta- 

poes ganha destaque na agenda nacional 

de muitos dos pafses da America Latina, 

a forca e a fraqueza das empresas estatais 

enquanto exportadoras tornou-se assunto 
de grande importancia. 

* A pesquisa em que se baseia este artigo foi fi- 
nanciada em parte pela Tinker Foundation 
e em parte pela Associates of The Harvard 
Business School. Uma grande parte da pesqui- 
sa foi supervisionada e conduzida por Brian 
Levy e Cristian Koenig. 

** Da Universidade de Harvard. 

Raymond Vernon** 

Tradupao de Alvaro Zini Jr. 

EMPRESAS ESTATAIS NA 

MINERAQAO E EXPLORAQAO 

DE PETROLED 
Empresas estatais engajadas na extrapao 

de materias-primas nao renovaveis tendem 

a ocupar urn lugar muito especial nas eco- 

nomias latino-americanas. Tanto a tradipao 

legal quanto a historia polftica da area 

distinguiram essas industrias como casos 

especiais. Porem, mesmo se tal situapao 

nao existisse, a extrapao de materias-primas 

nao renovaveis diz respeito a algumas das 

maiores empresas da area e oferece alguns 

dos casos mals documentados, a servirem 

de base para diversas analises. 

A importancia das empresas estatais na 

exploracao de materias-primas nao reno- 

vaveis pode ser apreendida observando-se 

os dados da Tabela 1 . A fim de se poder 

discernir como a natureza publica dessas 

(1)Nos minerais nao produtores de combusti'- 
veis, segundo informapoes reunidas por Mal- 
colm Gillis a partir dos dados reportados na 
ref. bibliogr^fica n.28, as empresas publicas 
projetam investir cerca de 12 milhoes de d6- 
lares em grandes empreendimentos, no perfodo 
de 1979-1985, tres vezes mais que os projetos 
das empresas privadas. 
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empresas pode afetar suas performances 

exportadoras, e util examinar mais minu- 

ciosamente algumas delas. Para este pro- 

posito, duas industrias foram escolhidas: 

de petroleo e mineracao do ferro. 

0 caso do petroleo. Todas as empresas 

estatais do setor petrol t'fero na America 

Latina surgiram com uma motivacao co- 

mum da parte dos varies governos, a saber: 

a de acabarem com o controle estrangeiro 

sobre suas industrias nacionais de petroleo. 

Houve muitas razoes para que os governos 

assim o desejassem. No context© deste ar- 

tigo, a questao importante e a de como o 

controle pode afetar o comercio exterior 

de petroleo desses pai'ses. Para poder lan- 

car luz a esta questao, comecaremos for- 

mulando outra: quando as grandes com- 

panhias estrangeiras de petroleo estavam en- 

carregadas do setor, quais foram suas poli'- 

ticas de preco e producao e por que? 

Antes de ocorrerem as varias nacionaliza- 

goes de companhias petrolfferas na America 

Latina, a producao, refino e distribuicao dos 

derivados, na maioria dos pai'ses da regiao, 

estavam seguramente ligados ao oligopolio 

mundial, administrado por um punhado de 

empresas americanas e europeias, as "Gran- 

des Irmas" Ate o im'cio dos anos 70, a 

maior parte do fluxo internacional de pe- 

troleo ocorreu atraves das estruturas verti- 

calmente integradas que essas f irmas criaram. 
A integracao vertical deu as empresas um 

consideravel grau de poder discricionario 

na fixacao do preco de passagem dos produ- 

tos em cada elo da corrente, entre o petro- 

leo que flui'a pelos canos de um poco e a re- 

finacao, e entre a refinacao e os centres dis- 

tribuidores. As "Grandes Irmas" escolhe- 
ram exercitar esse poder discricionario ob- 

tendo o grosso de seus lucres na passagem 

do petroleo de produto sai'do dos pocos a 

refinacao; em contraste, as refinarias e os 

sistemas de distribuicao eram, tipicamente, 

obrigados a operar perto do ponto de igua- 

lacao de custos (break — even point) e mes- 

mo com perdas aparentes [ref. bibliografi- 

ca n.1, pp. 89-191; ref. bibliografica n.32, 

pp. 46-50, 173-197]. Uma autoridade 

apontou: " durante a segunda metade 

dos anos cinqiienta, as Grandes IrmSsesta- 

vam ganhando pouco ou nenhum lucro nu 

transporte, refinacao e colocapao no mer- 

cado do petroleo do Oriente Medio. Prati- 

camente todo o lucro (...) estava na produ- 

<?ao" [21, p.70]. 

As companhias pretroh'feras escolheram 

esta estrategia a partir do reconhecimento 

da forca e da fraqueza fundamentais de suas 

proprias posic6es(2). A maior barreira a en- 

trada na estrutura vertical de produce era 

representada pelo estagio da extracao do pe- 

troleo bruto; a menor pelo setor de distri- 

buicao. Para se desencorajar os competido- 

res de todos os m'veis, fazia sentido tentar 

capturar os lucros dispom'veis no estagio em 

que os novos parceiros teriam maiores difi- 

culdades de entrada(3) 

Apesar de ja ser conhecido que as com- 

panhias petrol fferas cobravam quanto julga- 

vam que o mercado aceitaria pelo oleo cru, 

cuja producao controlavam, a magnitude e 

persistencia dos aumentos no prepo do pe- 

troleo ocorridos apos essas companhias te- 

rem perdido o controle em 1974 foram ines- 

peradas. Fazendo-se uma retrospectiva, al- 

gumas das razoes para esse acrescimo pare- 

cem agora muito mais claras [33, pp.39-57; 

pp.159-78]- 
Ao final dos anos 70, o oligopolio nos 

mercados mundiais de petroleo estava-se 

enfraquecendo rapidamente. Companhias 

independentes, como a "Occidental Oil" e a 

"Continental Oil" estavam penetrando nos 

mercados internacionais de petroleo em 

grande escala. A competigao devida a essas 

novas fontes tendeu a enfraquecer os precos 

de oleo cru e seus derivados durante grande 

parte da decada dos 70, mascarando, desta 

forma, o fato de que mudancas basicas no 

(2) Estes prinefpios, quando aplicados a outras 
materias-primas como cobre e estanho, resul- 
tam em politicas de prepos diferentes.lsto por- 
que muito do resultado depende do elo exato 
da corrente vertical onde forem maiores as 
barreiras a entrada, e da importancia relativa 
da materia-prima nos produtos acabados. 

(3) A tendencia de fixar um prego mais elevado 
para o petroleo cru foi fortalecida ate 1975 
por alguns dispositivos importantes das leis 
fiscais americanas. Veja [17, p. 1-11]. 
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equilfbrio entre a oferta e a procura estavam 

ocorrendo. 

No infcio dos anos 70, a rigidez da ofer- 

ta comecou a dominar o mercado. No entan- 

to, naquele estagio, as companhias petrolffe- 

ras multinacionais tinham uma visao muito 

menos otimista sobre as perspectivas da de- 

manda a longo prazo que a dos varies pai'ses 

exportadores de petroleo. Consequentemen- 

te, as multinacionais passaram a resistir as 

pressoes de maiores elevacoes nos precos. Se 

outros aumentos ocorressem, os novos m'veis 

de pregos seriam superiores a qualquer outro 

previamente experimentado, o que Ihes 

parecia colocar em risco suas vendas. Com a 

existencia de grandes economias de escala no 

refino, uma queda nas vendas representava 

uma ameaca ainda maior aos lucros. Alem 

disso, os precos mais elevados adicionariam 

novas pressoes sobre o balance de pagamen- 

tos de alguns pai'ses importadores, e essa 

nova fonte de demanda de divisas, certamen- 

te, provocaria a ira de governos e consumido- 

res desses pai'ses^. 

O embargo arabe das exportacoes de 

petroleo em 1973/74 fez subir os pre- 

cos no spot market (mercado livre) a m'- 

veis superiores a qualquer outro ja registra- 

do. Foi nesse estagio que as companhias in- 

ternacionais de petroleo deslocaram-se para 

o pano de fundo, deixando a fixacao do pre- 

co do oleo bruto a cargo dos governos e em- 

presas dos pai'ses exportadores de petroleo. 

Desde entao, a funcao de formacao de pre- 

cos dessas companhias multinacionais tern 

consistido, primordialmente, em manter cer- 

to grau de consistencia entre os precos dos 
diferentes tipos de petroleo, dos diferentes 

derivados, dos diferentes mercados e em no- 

tificar os governos dos pai'ses exportadores 

(4) As implicacoes sobre o balance de pagamen- 
tos, derivadas ao maior prego do petroleo cru, 
variam de acordo com a situacao do pai's im- 
portador. Para os Estados Unidos, por exem- 
plo, o impacto adverso dos precos do oleo 
bruto sobre o balance de pagamentos e redu- 
zido pelos lucros retidos e repatriados pelas 
companhias petroliferas, bem como pelos in- 
vestimentos com superavits obtidos pelos pai'- 
ses exportadores em empresas americanas. 

de petroleo quando a oferta e demanda agre- 

gadas se desequilibraram. 

Ate o momento, os governos dos pai- 

ses exportadores foram responsaveis por dois 

turnos de fortes aumentos de prepos: um tur- 

no associado com o embargo de 1973/74, 

e o outro com a revolupao iraniana em 1979. 

Em ambos os casos, os aumentos representa- 

ram a ratificacao de pregos previamente re- 

gistrados no mercado livre (spot market). E 

em ambos esses aumentos demonstraram ser 

demasiadamente elevados para se sustenta- 

rem em termos reais; apos o increment© ini- 

cial, a inflacao mundial e o rebate generali- 

zado dos precos, reduziu-se substancialmen- 

te o valor real dos aumentos. 

Deste modo, os fatos sugerem que, ate o 

presente, os governos dos pai'ses exportado- 

res de petroleo tern exercido seu poder oligo- 

polista nos mercados internacionais com 

muito menos contencao que as grandes com- 

panhias multinacionais^5). Sugerem tambem 

que os arranjos conseguidos pelo cartel da 

OPEP sao menos capazes de manter uma 

frente solida na regulacao dos pregos de mer- 

cado, ou seja, o oligopolio privado do pen'o- 

do anterior. A priori, tal conclusao e pou- 

co surpreendente, pois enquanto as empresas 

tern, em comum, o interesse por lucros ele- 

vados e estaveis, os pai'ses exportadores de 

petroleo tern interesses muito diversificados 

[31, pp. 63-84]. Alguns estao embaracados 

pela sua riqueza acrescida; outros necessi- 

tam obter tudo o que puderem. Alguns man- 

tem estreitas aliancas poh'ticas com pai'ses 

importadores, outros veem os importadores 

como adversaries poh'ticos. Assim, encon- 

trar um padrao comum de comportamento 

para os membros do grupo, especialmente 

em casos que o padrao requereria concessoes 

(5) Rode ser, como ja se sugeriu, que os pai'ses 
exportadores de petroleo, agindo como mo- 
nopolistas racionais, tenham colocado uma ta- 
xa de desconto sobre os rendimentos futuros 
maior do que o faziam as companhias priva- 
das. Porem, emvista do processo por meio do 
qual tern sido determinados os precos no mer- 
cado mundial de petroleo desde 1973, duvido 
que este calculo "racional" esteja subjacente 
as elevagoes de pregos. 
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substanciais de alguns, implica em considera- 

veis dificuldades. 
Baseado nessa performance, conciuo 

que a capacidade da OPEP de impor uma es- 

trategia coordenada a seus membros ainda 

esta por ser testada. O sistema existente, vi- 
sivelmente instavel em seu estrato de pre^o 

superior, pode vir a ser instavel tambem em 

seu estrato inferior de precos. Esta possibi- 
lidade apenas sera relevante nos anos 80, e 

claro, caso os ajustes na oferta e procura 
conduzam a um excesso na capacidade pro- 

dutiva; e, mesmo entao, apenas se os pai'ses 

que possuem um superavit de reservas em di- 

visas estrangeiras se recusarem, ou nao pude- 

rem, exercer o papel de rebalanceadores do 

sistema, enquanto supridores de fundos. As 

estimativas sobre se essa ou outra condi- 

cao ocorrera nos anos vindouros certamen- 

te variam. 

A estabilidade no mercado petroh'fero 

no seu estrato inferior tambem fica incerta 

devido a varias outras mudancas na estrutura 

do mercado. Uma dessas mudancas e quanto 

ao numero de participantes. Nos anos 80, o 

numero de firmas engajadas na distribuicao 

internacional do petroleo e seus derivados se- 

ra bastante grande, pelos padroes historicos, 
demasiadamente grande para gerar um pa- 

drao de comportamento que caracterize um 

oligopolio altamente integrado. Alem das 

oito ou dez grandes companhias multinacio- 

nais do setor, deve-se adicionar uma duzia, 

ou mais, de empresas estatais, isto sem con- 

tar as quinze ou vinte companhias privadas 

independentes que ja alcancaram uma posi- 

pao internacional de destaque. Portanto, o 

oligopolio que, em outras condicoes, poderia 

ter-se como certo que tentaria majorar os 

precos em um mercado fraco, pode nao estar 

na posicao de assim agir efetivamente. 

A capacidade das companhias petrol ffe- 

ras estatais de atuarem harmonicamente, en- 

quanto partes de um oligopolio internacio- 

nal integrado, fica particularmente colocada 

em xeque. Algumas vezes, e certo, essas com- 

panhias parecem ser livres para fazerem tu- 

do o que as companhias privadas fazem. No 

caso da Petrobras houve evidentemente 

a ambigao de criar uma estrutura multina- 

cional verticalmente integrada; em 1978, por 

exemplo, ela conduzia prospecgoes em se- 

te pai'ses diferentes com outras empresas es- 

tatais, sob condicoes contratuais similares as 

das companhias internacionais de petroleo 

[3]. No caso da Pemex, segundo entrevistas 

mantidas com funcionarios dos altos esca- 

loes governamentais do Mexico, ha grande 

anseio de conquistar um sistema de distri- 

buicao na parte sul dos Estados Unidos, e no 

caso do Petroven, uma propensao de manter 

proximidade com os sistemas de distribui- 

cao das companhias multinacionais que fo- 

ram anteriormente concessionarias na Vene- 

zuela. 

Afora essas ocasionais atitudes empresa- 

riais, contudo, as empresas petrolt'feras esta- 

tais na America Latina permanecem condi- 

cionadas aos processes poh'ticos dos seus res- 

pectivos pai'ses. Suas poli'ticas sao distintas 

das empresas privadas em aspectos diversos e 

significativos [9, pp. 43-65; 22, p. 58]l6). 

Sua obediencia, em ultima instancia, aos che- 

fes dos executives nunca e seriamente con- 

testada. Na medida em que essas empresas 

estatais atendem a distintas prioridades in- 

ternas dos seus proprios pai'ses, a probabili- 

dade de uma acao conjunta efetiva e reduzi- 

da. 

O caso da extracao do minerio de ferro. 

Como demonstra a Tabela 1, a industria ex- 

trativa de minerio de ferro da America La- 

tina, assim como a industria petrolffera des- 

sa regiao, abarca algumas das maiores empre- 

sas estatais. 

Entretanto, esta industria difere da pe- 

trol ffera em varies aspectos cn'ticos. Em pri- 

meiro lugar, os mercados mundiais de ferro 

nunca foram tao rigidamente controlados e 

tao firmemente integrados como no caso do 

petroleo; as barreiras a entrada tern sido con- 

sideravelmente menores em sua totalidade e 

permitiram a inclusao de um grande nume- 

ro de participantes. Em segundo lugar, a de- 

manda por minerio de ferro, diversamente 

(6) A motivagao dessas apoes, em vez de ser pri- 
mordialmente uma atitude de maior coopera- 
cao as demandas do Estado, pode muito bem 
ser o desejo da direcao da empresa de comprar 
apoio poli'tico domestico [2]. 
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do petroleo, expandiu-se suavemente nos 

anos 70 e apresentou um panorama mais in- 

certo para os exportadores do produto. Nao 

obstante, ha certas similaridades subjacentes 

entre o comportamento das empresas esta- 

tais de ferro e petroleo. 
Do mesmo modo que a industria petro- 

h'fera, as firmas no ramo da extrapao do mi- 

nerio de ferro e siderurgia sempre se depara- 

ram com as incertezas criadas pelos seus ele- 

vados custos fixos e baixos custos variaveis, 

e persistentemente tern buscado meios de re- 

duzir seus custos. Na Europa, durante varias 
d6cadas antes da Segunda Guerra, esses esfor- 

<pos assumiram a forma de uma serie de car- 

tels que reduziam o risco percebido pelos 

participantes por meio da distribuicao dos 

mercados de produtos finals [14, pp. 203- 

16]. 

Nos Estados Unidos, onde os cartels 

eram oficlalmente proibidos, as companhias 

siderurgicas buscaram a establlidade desen- 

volvendo cadeias integradas verticalmente, 

que se estendiam das minas do minerio as fa- 

bricas que utilizavam produtos siderurgi- 

cos. A industria siderurgica norte-america- 

na desenvolveu, assim, em um grau conside- 

ravel, fontes cativas de minerio de ferro, em 

parte por intermedio de operagoes de mine- 

racao conduzidas por filiais ou subsidiarias, 

e em outra por meio de firmas altamente in- 
tegradas, que mantinham uma independen- 

cia nominal das matrizes siderurgicas [39, 

p. 33; 41, cap. 2]. 

Desde a Segunda Guerra Mundial, en- 

tretanto, a estrutura rigidamente integrada 

da industria siderurgica mundial enfraque- 

ceu-se bastante, como resultado de fortes 

pressoes. Uma das questoes chaves na 

previsao do future das empresas estatais ex- 

portadoras de ferro da regiao e se as pres- 

soes que enfraqueceram a estrutura previa 
persistirao. 

O enfraquecimento da integrapao verti- 

cal na industria mundial de ago deveu-se, em 
primeiro lugar, a um dechnio na posicao 

relativa dos produtores estabelecidos, parti- 
cularmente das empresas americanas. Uma 

razao importante, manifesta apos a Segunda 

Guerra, foi que as vantagens locacionais da 

industria americana do aco nos mercados 

mundiais foram rapidamente erodidas. Origi- 

nalmente, a industria localizava-se no centro 

do pai's, isto devido em parte a proximl- 

dade das ricas minas de Mesabi. No penodo 
do p6s-guerra, a medida que as minas mais ri- 

cas foram-se esgotando, aquela localizapao 

transformou-se de um trunfo em um entrave. 

Adicionalmente, o tamanho dos navios de 

transporte de ferro cresceu rapidamente, re- 

duzindo os custos do transporte minimo 

cerca de 2/3 e consequentemente trazendo 

novo fator de desvantagem a industria ame- 

ricana [23, p. 60; 12, pp. 190-123]. 

Alem disso, uma nova e importante fon- 

te supridora de minerio e um novo e impor- 

tante comprador estavam entrando no mer- 

cado e foram crescendo no comercio inter- 

nacional do minerio durante a decada dos 

70. A Australia, e claro, foi esta nova fonte, 

ao passo que o Japao, o novo importador. 

Por acaso, suas localizapoes relativas geraram 

forcas complementares. E, mesmo assim, es- 

tes novos participantes no mercado mun- 

dial foram lentos em desenvolver linhas ver- 
ticalmente integradas de producao. 

A atitude das firmas japonesas de evi- 

tar a integrapao vertical nos anos 70 parece 

ter-se baseado em certas caracten'sticas espe- 

ciais da situapao do pa is naquela epoca 
[24, p. 57]. O Japao tomava a si proprio co- 

mo um pa is com escassez de divisas estran- 

geiras e, deste modo, nao se sentia em posi- 

pao de permitir invest!mentos no estrangei- 

ro. Ademais, as firmas japonesas estavam 

engajadas principalmente no suprimento de 

seu mercado interne, e neste mercado esta- 

vam menos sujeitas as incertezas que haviam 

estimulado as empresas siderurgicas de ou- 

tros pafses a empenharem-se na integrapao 

vertical. A pratica do MITI(*), de conduzir 

sob a forma de um poo! as compras de 

todas as empresas siderurgicas japonesas por 

meio de um unico agente negociador, liberou 

as empresas japonesas do risco de que um 
competidor, com base no Japao, pudesse fi- 

car em uma posipao competitiva superior por 

razoes de acesso privilegiado, ou mais con- 

(*) N.T.: Central patronal japonesa. 
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fiavel, as fontes de minerio bruto. Quanto 

aos competidores estrangeiros, estes foram 
efetivamente exclufdos do mercado pelas po- 

h'ticas restritivas quanto as importacoes. As 

firmas japonesas, portanto, estavam bem pre- 

paradas para permitir, no im'cio, que outros 

possui'ssem as novas jazidas de ferro de que 

dependiam. 

Nesse fnterim, pelos anos 50 e 60 algu- 

mas firmas americanas do setor deslocaram- 

se para o exterior buscando substituir as ja- 

zidas exauridas de Mesabi. Em concordancia 

com sua inclinacao historica, essas firmas 

procuraram manter um n'gido controle sobre 

suas fontes supridoras externas, tornando- 

se proprietarias diretas. E, por certo perfo- 

do, pareceram estar tendo sucesso. Porem, 

seu sucesso comecou a desmoronar em pri- 

meiro lugar pelo fato de que, no im'cio dos 
anos 60, o Brasil e a India colocaram sob a 

responsabilidade de empresas estatais pro- 

prias a exploracao de suas jazidas de ferro. 
Posteriormente, ocorreram novas derrotas 

pelo fato de, nos anos 70, como demons- 

tra a Tabela 1, ter havido uma onda de na- 
cionalizacoes de jazidas minerais, reduzindo, 

assim, o grau de integragao vertical. 

Ate o recente momento, a poh'tica de 

vendas brasileiras parece ser muito bem su- 

cedida. Os custos de producao no Brasil sao 

baixos, e suas minas, ricas e abundantes, per- 

mitem, portanto, uma margem consideravel 

para reducoes de precos, quando necessario. 

Embora a demanda pelo minerio bruto nos 

mercados mundiais tenha sofrido algumas 

quedas periodicas nas ultimas duas decadas, 

a tendencia da demanda em termos gerais e 

ascendente [16, p. 1 et passim]. Fazendo-se 

um balanco geral, a operacao tern sido alta- 

mente lucrativa. 

Ao final dos anos 70, entretanto, surgi- 

ram sinais de que a posicao da industria bra- 

sileira de extracao mineral esta mudando. 

Por um dado: a industria siderurgica brasi- 

leira, majoritariamente estatal, passou a de- 

mandar suprimentos crescentes de minerais; 

se a siderurgia domestica vira a capturar no 

future uma porpao maior da producao da 

Companhia Vale do Rio Doce, isto depende- 
ra, e claro, das taxas de crescimento relati- 

ve das industrias de extracao do minerio de 

ferro e da siderurgica. Alem disso, o Vale do 

Rio Doce passou a incrementar rapidamente 

o numero de seus acordos de co-participacao 

com compradores europeus e japoneses, par- 

cerias do tipo que prometem maior estabi- 

lidade para o Brasil que os contratos comuns 

de longo prazo. Ja em 1970, a Vale do Rio 

Doce havia completado acordos que envol- 

viam a construcao de plantas de peletizagao 

para suprimento a compradores alemaes, 

belgas e luxemburgueses em contratos de 

longo prazo. Durante os anos 10, joint ven- 

tures (empresas conjuntas) na construcao de 

unidades de processamento do minerio fo- 

ram formadas com companhias siderurgi- 

cas italianas, japonesas e espanholas. No fi- 

nal da decada, um projeto de mineracao de 

grande escala foi desenvolvido em parceria 

com um grupo de siderurgicas japonesas^ 

Evidentemente, a propensao tradicional dos 

produtores de ferro e aco de criarem cone- 

xoes verticals estava recomecando a se fazer 

sentir. 

Nesse fnterim, na Venezuela, a industria 

de extracao do minerio de ferro tambem pa- 

recia dirigir-se a uma maior integracao ver- 

tical, embora por rotas diferentes. 

Em 1974, na epoca da nacionalizacao, 

a extracao do ferro na Venezuela era de peso 
comparativamente menor no suprimento 

mondial — pouco menos de 1/4 da produ- 

cao brasileira. Em contraste com o Brasil e a 

maioria dos pafses em desenvolvimento, a 

Venezuela nao tinha muito que se preocu- 

par com problemas de balanco de pagamen- 

tos; o boom da industria petrolffera de 

meados dos anos 70 havia afastado maio- 

res preocupacoes com esse aumento para os 

proximos anos. Alem disso, posto que a Ve- 

nezuela pretendia desempenhar o papel de 

Ifder internacional, dentre os pafses em de- 

senvolvimento, na.luta por maiores precos 

para as materias-primas, sentia-se muito mais 
constrangida que o Brasil em reduzir seus 

precos para assim expandir seus mercados 

internacionais. Consequentemente, a Vene- 

(7) A partir de varios relatorios da Companhia 
Vale do Rio Doce. 
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zuela esperava atingir a estabilidade pela for- 

mula ja testada pelo tempo, da integragao 

vertical dentro de suas fronteiras nacionais. 

Ademais, os pianos para uma gigantesca ex- 

pansao de sua produgao nacional de ago, pa- 

ra o im'cio dos anos 80 — um aumento multi- 

ple de quatro ou cinco vezes a sua produgao 

anterior — indicavam que, mantendo-se os 

m'veis existentes de produgao, pelo menos 

metade da extragao do ferro venezuelano, 

em pouco tempo, teria colocagao no merca- 

do domestic©. 
Ainda nesse meio tempo, a experiencia 

venezuelana de venda de minerio de ferro 

havia evidenciado como ponto chave que os 

chamados contratos de longo prazo, na prati- 

ca, nao conseguem garantir muita estabilida- 

de, quer para compradores, quer para vende- 

dores. Vendedores nao integrados de ferro 

bruto, tanto estatais quanto privados, tipi- 

camente tentariam garantir certa estabilida- 

de, assinando acordos de fornecimento a lon- 

go prazo com seus compradores. A redugao 

na incerteza de mercado, nos custos de tran- 

sagao, e dos riscos de outros azares, tudo 

apoiava fortemente o estabelecimento de 

compromissos de longo prazo. Mas os cha- 

mados contratos de longo prazo compro- 

varam, na pratica, que nao representam com- 

promissos de longo prazo. 

O primeiro indi'cio desse fenomeno foi 

dado pela propria Venezuela, quando, em 

1975, subitamente revogou alguns desses 

contratos com compradores britanicos e ale- 

maes, baseando-se no argumento de que os 

pregos estavam demasiadamente baixos. Es- 

ta experiencia foi seguida, poucos anos de- 

pois, pela silenciosa recusa da U.S. Steel em 
comprar todo o minerio a que se havia com- 

prometido nos contratos com a Venezuela. 

A ligao dessas experiencias, e de varias ou- 

tras ocorridas no mundo, estava evidente^. 

As companhias estatais nao podem contar 

(8) A informa^ao do cancelamento, por parte da 
Venezuela, dos contratos com paises europeus 
foi obtida em entrevistas com compradores 
europeus. Segundo esses informantes, o Peru 
tamb^m rompeu seus contratos de longo pra- 
zo quando nacionalizou suas minas de ferro e 
cobre, em 1975. Para outros casos, veja [19, 
p. 31; 36, p. 30-11]. 

com que tais contratos garantam muita esta- 

bilidade. 

0 futuro das exportagoes de minerio de 

ferro da America Latina, como o futuro das 

exportagoes de petroleo, dependem funda- 

mentalmente do m'vel geral da demanda 

mundial pelo produto. Nao tenho a preten- 

sao de ser capaz de escolher, conscienciosa- 

mente, dentre as varias previsoes em circula- 

gao no momento^ Porem, deixando-se de 

lado essas previsoes, existem algumas possf- 

veis mudangas institucionais que influirao so- 

bre as perspectivas de exportagao da Ameri- 

ca Latina, e que merecem ser consideradas. 

Uma dessas mudangas pode ser a cria- 

gao de um mercado siderurgico, de alto cus- 

to, isolado, na America do Norte. E impro- 

vavel que a industria siderurgica americana 

consiga superar as desvantagens locacionais 

que atualmente a prejudicam na competi- 

gao internacional. Ao mesmo tempo, a si- 

derurgia europeia tambem sofre as tensoes 

dos ajustes locacionais e de capacidade ocio- 

sa. A situagao nas duas decadas esta madu- 

ra para levar a agoes que transfeririam o pe- 

so do ajustamento para os exportadores de 

ago,como o Japao e certos pai'ses em desen- 

volvimento, como a Coreia do Sul e Brasil, 

que aspiram tornar-se exportadores de 

produtos siderurgicos. Alguns elementos de 

uma estrutura restritiva semelhante ja estao, 

com efeito, em funcionamento [38, pp. 25- 

31, 38-39]. A medida que o processo avan- 

gar a pressao sobre a industria norte-ameri- 

cana, para se suprir junto as jazidas de meno- 

res pregos, sera ainda menos intensa do que e 

hoje, e provavelmente esta industria se vol- 

tara para suas jazidas de Mesabi e do Canada, 

com a redugao das compras nas demais areas 

[6, p. 106]. 

Outro desenvolvimento possfvel e a rea- 

firmagao do padrao de organizagao vertical- 

mente integrado da parte dos principais pro- 

dutores siderurgicos. Enquanto a siderurgia 

japonesa evitou desenvolver uma estrutura 

(9) Estudos confidenciais que circulam entre em- 
presas privadas predizem uma defasagem na 
oferta; por^m outras fontes proveem exceden- 
tes. Para uma listagem ampla das estimativas 
publicadas, veja [72, p. 78]. 
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vertical, a compulsao dos outros exportado- 

res de estarem firmemente comprometidos 

com qualquer fonte supridora dada nao foi 

muito forte. Na medida em que os precos do 

aco nos mercados internacionais eram esta- 

belecidos pelos precos japoneses, pagando, 
porem, seus produtores, o preco corrente do 

minerio australiano, os competidores po- 

diam-se aventurar a ficar expostos as flu- 
tuacoes do mercado livre de minerios. Isso 

devido a hipotese de que seu maior rival es- 

tava pagando precos que nao seriam muito 

diferentes que os seus proprios. A disposi- 

cao dos empresarios japoneses de comeca- 

rem a comprar acoes ou quotas de participa- 

cao no capital social de companhias de ex- 

tracao mineral na America Latina e Austra- 

lia, entretanto — disposicao que se tornou 

mais evidente na decada dos 70 que na dos 

60 — abre a possibilidade de que o impulse 

em direcao a integracao vertical na industria 
do aco possa revigorar-se. Neste caso, o Brasil 

pode vir a enfrentar um problema real, da- 

do o fato de que a producao mineral do pai's 

nos anos 80 promete exceder suas necessi- 

dades domesticas, e que uma proporcao con- 

sideravel de suas vendas ainda e realizada 

no mercado livre mondial. A Venezuela po- 

de escapar parcialmente do problema, desde 

que seus pianos de expansao siderurgica se- 

jam efetivados. Porem, essa efetivacao de- 

pende de duas condicoes difi'ceis: a mobili- 

zagao de talento tecnico para operar uma 

capacidade siderurgica substancialmente 

acrescida e a disponibilidade de mercados 

internacionais para absorver seu produto. A 

probabilidade de que ambas as condicoes se- 

jam satisfeitas nos anos 80 nao e muito al- 

ta. 

Se as empresas de minerapao de ferro do 

Brasil e da Venezuela se encontrarem em di- 

ficuldades, elas poderao talvez minora-las, 

jogando com um trunfo nao dispomvel as 

empresas privadas ou, ao menos, nao tao 

prontamente dispom'vel, qual seja, a expan- 

sao de seus acordos comerciais bilaterais, pa- 

ra que incluam a troca direta de bens com 
outros pai'ses que estejam com dificuldades 

em coloqar seus produtos de exportacao. 

A Companhia Vale do Rio Doce do Brasil 

ja concluiu acordos bilaterais com a Bulga- 

ria, China e Polonia (8, p. 86; 10, p. 3; 11, 

p. 2]. A experiencia acumulada por esta 

companhia com acordos desse tipo pode le- 

var o Brasil a tornar-se particularmente mais 

interessado em aumentar a utilizapao de 

acordos bilaterais ou outros arranjos de fe- 

chamento do balance de trocas, especial- 

mente no comercio com outras napoes em 

desenvolvimento e pai'ses comunistas. 

ALGUMAS GENERALIZAQOES 

Apesar da aparente diferenca dos deta- 

Ihes associados aos casos do petroleo e da 

minerapao, ambos permitem delinear algu- 

mas generalizacoes basicas sobre os efeitos 

diretos da presenca das empresas estatais nas 

exportacoes latino-americanas. 

A primeira e bastante obvia. Mais im- 

portante que a estrutura institucional dos 

mercados para o petroleo e o ferro para ava- 

liarem as perspectivas das exportacoes la- 

tino-americanas e a situacao geral da deman- 

da e da oferta subjacentes a esses mercados. 

Os carteis podem modificar os efeitos dessa 
situacao; porem o impacto decorrente de sua 

presenca tende a ser apenas secundario. 

Nao obstante, nao e sem importancia ve- 
rificar que a possibilidade, no future, de for- 

macao de carteis efetivos de exportacao esta 
sendo corroi'da. Para alguns produtos, entre 

eles especialmente petroleo, alummio e co- 

bre, um desdobramento semelhante encon- 

tra-se no numero crescente de firmas na in- 

dustria e no permanente declmio da concen- 

tracao industrial [nP 40, p. 3]. O fato de al- 

guns dos novos integrantes do mercado se- 

rem empresas estatais tende a aumentar 

mais ainda essas dificuldades. Em vez de se- 

rem capazes de concentrar-se no objetivo co- 

mum de lucres mais elevados e estaveis, tal 

como tende a fazer o grupo de oligopolistas 

privados de pai'ses diferentes, as empresas 

estatais, via de regra, encontram mais obsta- 

culos para cooperarem entre si, posto que 

sao afetadas pelas diferentes situacoes de 

_ seus respectivos governos. 
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As empresas estatais tendem tambem a 

ter mais problemas para melhorarem suas 

perspectivas de establlidade pela outra rota, 

tipicamente usada pelas empresas privadas 

nas industrias de materias-primas, a saber, a 

integracao vertical com os compradores lo- 

calizados em pai'ses estrangeiros. As empre- 

sas estatais da America Latina ja realizaram 

diversos movimentos nesta direpao; porem 

uma integracao desse tipo geralmente signi- 

fica uma diminuicao do controle nacional e 

pode mesmo requerer uma exportagao de 

capital para instalar departamentos e outras 

representagoes necessarias em solo estrangei- 

ro. A perspectiva de que empresas estatais 

se engajem em larga escala em atividade des- 

te tipo tende a provocar oposipao poh'ti- 

ca no pai's receptor e a gerar vetos poh'ti- 

cos periodicos. Do mesmo modo, suspeito 

que o crescimento das empresas estatais na 

America Latina agravara um pouco mais a 

instabilidade e a incerteza, tao freqiiente- 

mente associadas com as exportacoes de ma- 

terias-primas. 

AS EMPRESAS ESTATAIS NA 

INDUSTRIA DE TRANSFORMAQAO 

Ate uma d^cada ou duas atras, as ex- 

portacoes da America Latina de produ- 

tos manufaturados eram de pequena monta. 

Nos anos 70, comecaram a atingir propor- 

coes mais substanciais. Ate o momento 

atual, entretanto, as empresas estatais nao 

desempenharam um papel muito significa- 

tive nessas exportacoes. 

Uma vez que os dados sobre as expor- 

tacoes das diferentes empresas estatais nao 

sao em geral dispom'veis, so se pode chegar a 

esta conclusao por meio da inferencia. Um 

estudo de 265 grandes empresas estatais en- 

gajadas na transformagao industrial na Ame- 

rica Latina mostra que, em meados dos anos 

70, 228 especializaram-se em ramos indus- 

triais que pouco ou nada exportavam em 

seus pai'ses respectivos. Das 47 remanescen- 

tes 38 eram industrias de processamento de 

materias-primas, tal como acucar, derivados 

de petroleo/ e cimento. Deste modo, o nu- 
mero de empresas estatais engajadas na ex- 

portacoes de bens manufaturados em quanti- 

dades substantivas parece ser muito peque- 

no. 

Este nao e um resultado surpreendente, 

em vista das motivagoes que levaram os go- 

vernos a estabelecerem ou adquirirem o con- 

trole sobre essas empresas estatais. Osgover- 

nos, tipicamente, criam empresas publicas a 

fim de assegurar o controle sobre alguma in- 

dustria chave ou impedir que subsidiarias de 

empresas estrangeiras dominem o mercado. 

Mas estes tendem a seguir uma poh'tica ra- 

zoavelmente racional quando selecionam as 

empresas estrangeiras a serem nacionalizadas; 

sua propensao mais forte e no sentido de 

evitarem a nacionalizagao de empresas que, 

acreditam, viria a causar grandes proble- 

mas administrativos[l8]. Na realidade isto 

significa que empresas industrial's estrangei- 

ras envolvidas profundamente na exporta- 

gao de sua produgao tendem a estarem 

protegidas das nacionalizagoes, na medi- 

da em que o acesso aos mercados estran- 

geiros parega ser diffcil. 

As empresas estatais criadas a partir do 

zero pelos seus respectivos governos, no cam- 
po manufatureiro, dificilmente sao exporta- 

doras pelo menos por numero substancial 

de anos apos a sua fundagao. Como regra, 

os governos da America Latina criam novas 

empresas estatais em ramos que seriam diff- 

ceis de serem ocupados pelo setor domesti- 

co. Comumente, estas empresas locali- 

zam-se em setores que envolvem tecnologia 

capital-intensiva, de larga escala, e requerem, 

assim, a mobilizagao de grandes quantida- 

des de capital e a tomada de riscos finan- 

ceiros consideraveis. Geralmente, os proje- 

tos deste tipo, bem ilustrados pelas siderur- 

gicas estatais da Venezuela, tern diante de si 

um longo pen'odo de maturagao, antes de 

dominarem complexes problemas de con- 

trole de qualidade e confiabilidade na 

produgao; durante este pen'odo, as estatais 

objetivam ao suprimento relativamente facil 

do mercado domestico reservado pelas bar- 

reiras impostas as importagoes por parte dos 

outros governos. 

Fatores como esse explicam o porque, 

ate o momento, de haver um pequeno nu- 

mero de empresas estatais que se engajaram 
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com sucesso na exportacao de grandes quan- 

tidades de bens manufaturados. Consequen- 

temente, nossa avaliacao sobre as perspecti- 

vas exportadoras das empresas estatais nos 

anos 80 nao pode basear-se em dados estabe- 

lecidos por suas performances passadas, e de- 

ve depender. em parte, de especulacoes qua- 

litativas. 

POTENCIALIDADES E LIMITACOES 

Sera util, para servir de base a semelhan- 

te especulacao, rever o que se pode razoavel- 

mente supor acerca das potencialidades e li- 

mitapoes peculiares das empresas estatais co- 

mo exportadoras futuras de produtos ma- 

nufaturados. 

Algumas das potencialidades aparentes 

dessas empresas ja foram assinaladas neste ar- 

tigo. Amparadas pelos recursos do Estado, 

as empresas publicas tipicamente se encon- 

tram em posicao de amealhar capital em 

quantidades maiores e a custos menores do 

que seria possi'vel aos empresarios nacionais 

(embora nao necessariamente a empresas es- 

trangeiras). A capacidade das empresas esta- 

tais de assumirem riscos financeiros associa- 

dos aos montantes volumosos de investimen- 

tos tambem tern sido maior que a dasfirmas 

domesticas no setor privado. Tambem pare- 

ce razoavel supor que as empresas estatais es- 

tao em uma posipao superior para persuadir 

a imposicao de restricoes sobre as importa- 

poes ou exportacoes no sentido em que isto 

se fizer util para suas estrategias. 
Entretanto, tambem sugerimos que as 

empresas estatais podem deparar-se com cer- 

tas limitapoes em suas perspectivas exporta- 

doras. Uma delas e a probabilidade que tais 

empresas sejam inibidas, periodicamente, no 

estabelecimento de instalacoes maiores e 

mais sofisticadas em pai'ses estrangeiros, es- 
pecialmente quando isto exigir grandes com- 

promissos de exportapao de capital. Ade- 

mais, e difi'cil imaginar que as empresas es- 

tatais venham a ter a mesma flexibilidade de 

estrategias como os exportadores privados — 

flexibilidade na alteracao dos produtos, nas 

polfticas de prepo, na escolha dos mercados, 

na escolha dos canais distribuidores, e assim 

por diante. 

Como essas potencialidades e limitacoes 

se adequam aos requisites para exportacoes 

bem sucedidas? Os bens de producao for- 

mam um conjunto de demandas; os bens de 

consume, outro. Os produtos que devem ser 

vendidos em um fluxo conti'nuo por um lar- 

go pen'odo de anos, tais como automoveis 

ou produtos farmaceuticos, requerem um ti- 

po de abordagem; outros produtos que pos- 

sibilitam uma unica e vasta operapao de ven- 

da, tal como as instalapoes de uma siderurgi- 

ca, requerem outros tratamentos. A fim de 
explorar as implicapoes das potencialidades e 

limitacoes especi'ficas das empresas estatais, 

tal como elas se aplicam as varias categorias 

de exportapao, fi/emos uma divisao grossei- 

ra entre dois grupos: produtos manufatura- 

dos padronizados, isto e, aqueles cujas ca- 

racten'sticas mudam muito pouco ao longo 

de um pen'odo razoavel de tempo, e sao si- 

milares mesmo quando ofertados por vende- 

dores diferentes; e os produtos industrializa- 

dos nao padronizados, isto e, produtos com 

qualidades mais efemeras ou caracten'sticas 

diversas. 

A EXPORTACAO DE 

MANUFATURADOS 

PADRONIZADOS 

Em algumas ocasioes, as empresas esta- 

tais demonstraram que sua capacidade de 
mobilizar recursos financeiros e de aceitar 

riscos empresariais pode contribuir substan- 

cialmente para a exportagao de produtos 

padronizados. Os casos familiares sao aqueles 

nos quais os produtores e exportadores na- 

cionais sao demasiadamente pequenos para 

que qualquer deles assuma a tarefa de man- 

ter estoques adequados, garantindo a conti- 

nuidade do m'vel de qualidade esperado, ou 

promovendo o produto como um todo; cafe 

soluvel, oleo combusti'vel e apucar refinado 

sao os casos em questao. Em alguns deles os 

intermediaries privados podem estar presen- 

tes; mas em outros, os intermediaries priva- 

dos sao empresas estrangeiras ou nao existem 

simplesmente. Empresas estatais, amparadas 

em alguns momentos, com o poder coerciti- 

vo de compelir produtores e exportadores a 
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unirem seus recursos, podem ser a unica res- 

posta disponivel [43]. Exemplos semelhan- 

tes ja existem na America Latina. Outros ca- 

sos como esses muito provavelmente aconte- 

cerao no futuro, a medida que os pai'ses lati- 

no-americanos comegarem a explorar plena- 

mente os potenciais das empresas publicas. 

Mais importante para o futuro cresci- 

mento das exportacoes latino-americanas de 

produtos padronizados, entretanto, serao os 

manufaturados que se baseiam em recursos 
nao renovaveis. Mais uma vez, produtos ba- 

seados no petroleo e no ferro bruto sao os 

principais exemplos. 

A petroqui'mica representa um caso no 

qual empresas estatais tern sido usadas pelos 

governos para iniciarem ramos industriais 

que exigem operacao em larga escala, tecno- 

logicamente sofisticados, que requerem gran- 

des mobilizacoes de capital e apresentam di- 

versas dificuldades organizacionais. Trata-se 

de um ramo industrial proibitivo para os em- 

presarios privados locais. As empresas publi- 

cas tendem a representar uma forca maior na 

industria petroqui'mica latino-americana nos 

anos 80. 

O Brasil pretende elevar a participacao 

estatal no sefor petroqui'mico domestic© pa- 
ra 65% em 1983, diminuindo, no processo, a 

participacao de empresas estrangeiras; o Me- 

xico planeja elevar a parcela do Estado pa- 

ra 94% nesse ano [35]. Alem disso, os pianos 

oficiais mexicanos contemplam que as ex- 

portacoes petroqui'micas irao crescer, ao Ion- 

go da decada de 80, a taxa de 14% ao ano, 

partindo de uma base de cerca de 150 mi- 

Ihoes de dolares [26, p. 134]. Pianos seme- 

Ihantes podem ser encontrados em pratica- 

mente todos os outros pafses do mundo que 

exportam petroleo bruto, da Nigeria a Indo- 

nesia [37. p. 5, diversos numeros]. 

Ha um risco substancial de que a capa- 

cidade instalada agregada das plantas petro- 

qui'micas do mundo durante os anos 80 pos- 

sa vir a exceder substancialmente a demanda 

por seus produtos. Caso isto ocorra, a capa- 

cidade dos pai'ses latino-americanos de colo- 

carem no mercado seus produtos petroquf- 

micos dependera, basicamente, de duas ques- 

toes centrais: se eles proprios sao exportado- 

res h'quidos de petroleo bruto e se o petroleo 

bruto estara com deficit de suprimento. Por 

meio da vinculagao da venda do petroleo 

bruto as vendas de produtos petroqui'micos, 
os pai'ses exportadores de petroleo, como a 

Venezuela e o Mexico, estarao em posicao de 

compelir o resto do mundo a aceitar seus 

produtos petroqui'micos, mesmo se as insta- 

lacoes de empresas petroqui'micas ja existen- 

tes nos pai'ses importadores tenham de ser 

forcadas a substituicao^10!. Pai'ses importa- 

dores de petroleo, como o Brasil, entretanto, 

poderao ficar seriamente prejudicados: terao 

de pagar pregos muito elevados para os 

exportadores de petroleo e serao por estes 

pressionados a aceitar produtos petroqui'mi- 

cos vinculados ao suprimento do oleo cru. 

Entretanto, se o petroleo nao estiver em 

deficit de oferta, as dificuldades dos pai'ses 

latino-americanos podem-se tornar ainda 

mais generalizadas. E desnecessario dizer que 

o Mexico, a Venezuela e outros exportado- 

res nao terao uma das fontes de apoio em 

que fortemente se apoiam no momento. Cer- 

tamente, isto ira beneficiar os importadores, 

como o Brasil, com a redugao do prego do 

petroleo bruto; porem, provavelmente, pode 

vir a fazer com que os problemas das instala- 

goes petroqui'micas brasileiras sejam ainda 

mais graves. 

A razao de se poder antecipar dificulda- 

des crescentes para as instalagoes petroqui'- 

micas, tais como as do Brasil, diz respeito as 

poh'ticas de prego das instalagoes petroqui'- 

micas localizadas nos pai'ses exportadores 

de petroleo. Muitos ramos da industria pe- 

troqui'mica ja comegaram a experimentar 

episodios periodicos de redugoes de pregos 

nos anos recentes, a medida que o numero 

de vendedores vem aumentando. A maio- 

ria dos produtores dos pai'ses exportadores 

(10) a Companhla Petromin da Arabia Saudita, 
por exemplo, ja esta engajada em uma serie 
de acordos com varias multinacionais do pe- 
troleo e pai'ses com parque petroqui'mico que 
apontam para aquela direpao, Atravds desses 
acordos, garante-se a estabilidade de supri- 
mento de derivados por parte das empresas 
petroqui'micas conjuntas, localizadas na Ara- 
bia Saudita. Veja [29, pp. 0-3; 30, p. l]. 
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de petroleo ira comecar com uma vantagem 

de custo substantive, a saber, as possibilida- 

des de utilizar o gas produzido localmente 

como um subproduto da extracao do petro- 

leo bruto que, de outra forma, seria quei- 

mado. Ademais, os produtores dos pai'ses 

exportadores de petroleo certamente serao 

subsidiados pelos seus governos, de diver- 

sas maneiras: atraves de precos preferenciais 

para seus suprimentos de petroleo e energia 
e de recursos preferenciais para seus capitais 

sociais. Embora estes precos preferenciais 
nao sejam confinados a empresas polfticas 

ou a pai'ses menos desenvolvidos, prometem 

ser especialmente mais onerosos as vendas 

das empresas publicas dos pai'ses menos de- 

y^senvolvidos nos anos 80. Algumas das em- 

presas publicas vendedoras de produtos pe- 

troqui'micos terao feito aliancas com distri- 

buidores estabelecidos nos pai'ses importado- 

res, incluindo-se algumas das grandes multi- 

nacionais do petroleo ou companhias qui'mi- 

cas. Algumas podem mesmo chegar a adqui- 

rir empresas existentes, com posicoes estabe- 

lecidas nos mercados importadores, porem 

outras, por forpa, terao que abrir seus cami- 

nhos em tais mercados atraves de novos ca- 

nais de distribuipao, adicionando, assim, 

mais pressao a situapao que se preve difi'cil. 

Na mineracao de ferro, a analise segue li- 

nhas similares. Neste caso, o processamento 

do minerio pode parar em qualquer ponto de 

seus diversos estagios. No estagio da peleti- 

zagao, ou no da briquetizacao, acontece co- 

mo hoje em dia; ou no estagio do ago final, 

como o Brasil ou Venezuela planejam para 
o future. Novamente a situacao geral da 

oferta e demanda dominara. Se o minerio 

bruto e o ago estiverem com seus suprimen- 

tos em excesso, os produtos fabricados se- 

rao de difi'cil venda. O minerio peletizado 

que estiver vinculado pela integragao verti- 

cal aos compradores estrangeiros podera 

encontrar seu mercado<11); porem, os mi- 

ll 1) Mesmo neste caso, entretanto, o parceiro que 
controla a safda para o mercado pode procu- 
rar fontes alternativas para suas materias-pri- 
mas junto as quais tenha liga^oes similares. Pa- 
ra detalhes que nao do minerio de ferro, veja 

m 

nerios peletizados que devem ser vendidos 

no mercado internacional livre podem en- 

contrar maiores dificuldades. Quanto ao ago 

final, as chances que ele possa vir a ser colo- 

cado no mercado satisfatoriamente, em um 

pen'odo de restrigoes a atividade economica, 

sao especialmente diminutas, por todas as 

razoes citadas anteriormente. Pode-se espe- 

rar que o fato de que esta produgao de ago 

sera subsidiada de diversos modos venha a se 

adicionar as dificuldades que os pai'ses ex- 

portadores possivelmente encontrarao. 

Se as empresas publicas efetivamente en- 

contrarem dificuldades deste tipo, contudo, 

ha uma forte possibilidade de que tentarao 

expandir o uso dr acordos comerciais bila- 

terais do tipo anteriormente mencionado, 

contando com a ajuda de seus respectivos 

governos para realiza-los. Pode-se apenas 

conjecturar se acordos deste tipo poderao re- 

presentar um volume consideravel das expor- 

tagoes nos anos 80. De qualquer maneira, 

problemas como esse prometem que os 

anos 80 terao um grau maior de volativida- 
de e incerteza, ligado as exportagoes de ma- 

terias-primas processadas pelas empresas pu- 

blicas latino-americanas. 

A exportaqAo de 

MANUFATURADOS NAO 

PADRONIZADOS 

Ha diversos indi'cios de que varies pai'- 

ses latino-americanos estao tentando resolver 

os problemas envolvidos na produgao econo- 

mica de produtos relativamente nao padroni- 

zados. A medida que a vantagem compara- 

tiva da America Latina continue a mudar, 

mais empresas latino-americanas, publicas e 

privadas, tomarao a iniciativa de produzir pa- 

ra o mercado exportador. 

Para compreender o papel das empre- 

sas estatais nessas exportagoes, deve-se notar 

que a colocagao com sucesso desses produtos 

e ajudada por um maior grau de integragao 

vertical. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

37% dos bens manufaturados importados 

dos pai'ses em desenvolvimento, em 1977, 

consistiram de transferencias entre filiais e 

matrizes, em vez de transagoes amigas entre 
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partes independentes [13, pp. 159-184] - 

fato que reflate a existencia de uma estrutu- 

ra vertical nas firmas responsaveis por essas 

transferencias. £ possi'vel quc esta percenta- 

gem cresca a medida que as exportagoes dos 

pai'ses em desenvolvimento se tornem mais 

sofisticadas: por exemplo, o dado comparati- 

ve para as importacoes americanas vindas do 

Mercado Comum Europeu, que ja exporta 

produtos altamente sofisticados, soma a 

61%. 

As razoes para a internalizacao das im- 

portapoes de bens sofisticados — isto e, as 

transferencias de semelhantes bens entre 

partes afiliadas — foram exploradas exten- 

samente, e parecem basear-se em considera- 

coes solidas [20, pp. 209-22]. Se os bens im- 

portados nao forem padronizados, ou se 

•houver importantes economias de escala na 

distribuicao, a internalizapao das transferen- 

cias internacionais tern certas vantagens. 0 

comprador deve ver o vendedor como capaz 

de produzir o bem desejado no tempo dese- 

jado; e o vendedor deve ver o comprador co- 

mo capaz de analisar as necessidades do mer- 

cado, efetuando a venda e providenciando 

todos os services requeridos apos a mesma. 

Semeihante grau de confianca mais facil- 

mente pode ser estabelecido entre afiliados 

do que entre partes amigas, porem indepen- 

dentes. 

Cbmo ja observe!, minha hipotese e de 

que as empresas publicas dos pafses latino- 

americanos sentir-se-ao de algum modo ini- 

bidas no estabelecimento de instalapoes 

complexas ou reparticoes de prestacao de 

assistencia tecnica nos mercados dos pai'ses 

estrangeiros. No entanto, ja houve cerca de 

dois casos extraordinarios na America La- 

tina, nos quais empresas estatais parecem ter 

sido capazes de criar os elos necessarios de 

distribuicao em mercados estrangeiros; elos 

suficientemente fortes para coIoct no mer- 

cado, com sucesso, produtos muito diferen- 

tes. Um destes casos e o da Interbras, uma 

subsidiaria da Petrobras. Utilizando asfacili- 

dades de credito e organizaqao fornecidas pe- 

la sua gigantesca "mae" a Interbras enga- 

jou-se na promocao da exportacao de um as- 

pecto amplo de artigos brasileiros, produzi- 

dos tanto por empresas publicas quanto pri- 

vadas. Embora suas exportapoes tenham se 

concentrado majoritariamente em um pe- 

queno numero de materias-primas e seus de- 

rivados imediatos, algumas dezenas de mi- 

Ihoes de dolares tern sido obtidas com pro- 

dutos altamente diferenciados, incluindo-se 

tratores e aparelhos eletrodomesticos [15, 

pp. 9-4). 

Ademais, outras operapoes da Interbras 

sublinham o fato de que empresas estatais 

podem ter uma forca maior no manejo de 

um tipo particular de exportacao, qual seja, 

pacotes inteiros de grande valor, tais como a 

construpao de ferrovias e portos, a constru- 

pao de grandes complexes habitacionais, etc. 

Acordos deste genero, caracteristicamente, 
incluem os seguintes ingredientes: a exten- 

sao de um grande volume de financiamento 

public© em termos preferenciais; a reuniao, 

jm um consorcio efetivo, de um grupo vas- 

to de firmas de engenharia, construpao e 

transformacao industrial, tanto publicas 

quanto privadas; e como contrapartida a 

aceitacao de grandes volumes de produtos 

importados em pagamento por semelhantes 

exportapoes. Certamente, acordos deste tipo 

podem ser efetuados por firmas privadas, es- 

pecialmente se seus governos estiverem pre- 

parados para cooperar livremente no forneci- 

mento de creditos subsidiados e reservar al- 

guma parte de seus mercados domesticos pa- 

ra a venda dos produtos recebidos como pa- 

gamento. As companhias comerciais japo- 

nesas, por exemplo, demonstraram uma ca- 

pacidade altamente desenvolvida para con- 

tratar empreendimentos de natureza similar 

com aajuda do seu govern© [44, pp. 210-19]. 

Mas o carater public© da Interbras provavel- 

mente aumentou sua capacidade de nego- 

ciar semelhantes acordos. 

O sucesso da Interbras nessas atividades 

de exportapao, entretanto, pode-se dever a 

outro fator que nao e acessi'vel a muitas ou- 

tras empresas publicas. A industria, deve-se 

notar, e subsidiaria de uma empresa estatal 

que se sobressai tanto no escopo de seus re- 

cursos internes quanto no grau de sua inde- 

pendencia operacional. A Petrobras, com 

uma conduta ati'pica a maior parte das em- 
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presas estatais ate o final dos anos 70, ja ha- 

via estabelecido suas afiliadas em pafses es- 

trangeiros sempre que julgara necessario. Se 

se pudesse esperar que as empresas estatais 

desenvolvessem um grau de liberdade para 

operar nos mercados estrangeiros equivalen- 

tes ao da Petrobras, a projepao de suas par- 

ticipapoes nas exportapoes provavelmente se- 

ria bem maior. 

Desdobramentos desse tipo, entretanto, 

tendem a aumentar a autonomia dos direto- 

res das empresas estatais e a reduzir a capaci- 

dade de controle dos governos. Os governos 

entao podem vir a se deparar com uma esco- 

Iha diffcil: a de abrir mao de algum grau de 

controle sobre as empresas publicas, ou a de 

reduzir a probabilidade de maiores exporta- 

poes. Minha hipotese aqui — uma hipotese 

cn'tica em qualquer projepao — e que os go- 

vernos latino-americanos periodicamente 

sentirao a necessidade de exercer maior con- 

trole sobre suas empresas estatais, especial- 

mente aquelas que expressam essa autono- 

mia expandindo suas conexoes com o exte- 
rior. Com essa suposipao, as empresas esta- 

tais operarao restripoes na qualidade de ex- 

portadoras de bens e servipos nao padroni- 

zados. 

OS TEMAS CRITICOS 

Estas considerapdes permitem indicar 

apenas algumas poucas conclusoes gerais so- 

bre o papel das empresas estatais no futuro 

das exportapoes latino-americanas. 

Em primeiro lugar, o crescente papel das 

empresas estatais nas industrias de materias- 

primas sugere que os prepos de mercado se- 

rao mais volateis e sujeitos a variapoes maio- 

res tanto no mercado comprador quanto no 

vendedor. O maior numero de firmas, acom- 

panhado da diversidade crescente de seus in- 

teresses, devido ao fato de serem estatais, 

tende a reduzir a probabilidade de que os 

mercados administrados venham a prevale- 

cer. 

Em segundo lugar, os esforpos das em- 

presas estatais para aumentar o valor de suas 

exportapoes por meio de maior elaborapao 

industrial das materias-primas provavel- 

mente criara um pen'odo de indigestao no 

mercado de alguns produtos na decada dos 

80; o fato dessas exportapoes, em muitos ca- 

ses, serem altamente subsidiadas ira criar 

mais tensao nos pafses importadores e eleva 

a probabilidade de restripoes as importapoes 
que estes imponham. 

Finalmente, os esforpos governamentais 

de promopao das exportapoes de produtos 

manufaturados por meio de empresas esta- 

tais podem ser bem sucedidos, principal- 

mente se se deixar que essas empresas te- 

nham liberdade operacional para desenvol- 

ver estruturas verticais ou outros arranjos 

que permitam uma conexao firme junto aos 

mercados importadores. Porem, e bastante 

provavel que os diferentes governos colo- 

quem restripoes quanto a permitir que esses 

arranjos se desenvolvam livremente, para que 

nao seja reduzida sua capacidade de controle 

sobre as operapoes das empresas estatais. 
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