
DA INDUSTRIA NASCENTE 

A EXPORTACJAO DE TECNOLOGIA. 

A EXPERIENCIAARGENTINA 

INTRODUQAO 

A Argentina, como a maioria dos pafses 

semi-industrializados, nao tem sido conside- 

rada, at6 hoje, como uma exportadora po- 

tencial de tecnologia. Ao contrario, pratica- 

mente todos os estudos existentes examinam 

seu papel como importadora de conhecimen- 

to tecnologico gerado em economias relativa- 

mente mais desenvolvidas. Entretanto, ha in- 

dfcios de que nos ultimos anos tanto a Ar- 

gentina quanto outros pai'ses de industriali- 

zapao tardia tem tido algumas experiencias 

com a exportagao de tecnologia. 

A partir dos anos 60, a exportagao de ma- 

nufaturados comeca a representar uma signi- 

ficativa e crescente proporcao na pauta do 

com6rcio exterior nestes parses(1). Mais 

recentemente ainda, e possfvel detectar o 

aparecimento de exportadores de tecnologia, 

quer seja explicitamente, quer seja incorpo- 

rada em "pacotes" de investimento indus- 

trial, para provisao de services, com urn con- 
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teudo tecnologico imph'cito. 0 objetivo des- 

te estudo e analisar alguns aspectos da expe- 

riencia argentina recente. 
0 conceito de exportacao de tecnologia 

abrange uma vasta area de transacoes inter- 

nacionais, variando desde a mera concessao 

(1) A ^ontinuidade do processo industrial — sem 
cor :derar os efeitos de fatores de cuito pra- 
zo ligados com a promopao deste tipo de ex- 
portacao — pode ser observada na s§rie seguin- 
te, que mostra a parcela das exportagoes in- 
dustriais na exportapao total da Argentina. 

Exportapdes Argentinas 1969-1976 
(em milhoes de dblares) 

Produtos Exportacoes 
9. 

A no Industriais Totais (1 )/(2) 100 
(1) (2) 

1969 166 1 611 10.30 
1970 191 1 772 10.78 
1971 211 1 740 12.13 
1^72 278 1 941 14.32 
1973 596 3 265 18.25 
1974 836 3 929 21.28 
1975 628 2 961 21.21 
1976 794 3916 20.28 

Fonte: Secretaria de Estado de Com^rcio 
Exter, or. 
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de licenpa ou direito de uso de uma patente, 

ate a venda de uma planta industrial comple- 

ta, com sua engenharia b^sica, projetos t6c- 

nicos, manuais de constru<pao e operagao e 

know-how, regras de gerenciamento, trei- 

namento de pessoal etc. Dentro destes am- 

plos limites, as vendas podem envolver dife- 

rentes combinagoes de tecnologia e conheci- 

mento, dependendo o "pacote" especi'fico 

do tipo de fornecedor e de cliente envolvi- 

dos, e de cada particular negociagao. 

De toda essa larga gama de ativos tecnolo- 

gicos negociaveis, vamos considerar apenas 

os casos que implicam a venda de plantas in- 

dustrials completas e obras de engenharia pa- 
ra realizagao de servigos (armazenagem, hos- 

pitals, aeroportos etc.), nos quais a tecnolo- 

gia faz parte de urn "pacote" maisgeral, que 

inclui provisao de equipamentos, transferen- 

cia de direitos de uso de patentes etc. 

A exportagao de fabricas completas, ou 

contratos turnkey, sao em nossa opiniao, 
exemplos significativos do que tern ocorrido 

no setor manufatureiro da Argentina. Ao m'- 

vel internacional, aparentemente este proces- 

so de maturagao faz-se notar em dois novos 

desenvolvimentos: o primeiro e a crescente 

capacidade exportadora de bens manufatura- 

dos mais sofisticados, enquanto o segundo 

pode ser percebido pelos primeiros sinais de 

exportagao de tecnologia incorporada e de- 

sincorporada. Este ultimo e um novo desen- 

volvimento que, em nossa opiniao, adquiri- 

ra forga durante as proximas d6cadas, e por- 

tanto exige consideragao urgente. 

A hipbtese de que o aprendizado no setor 

industrial pode resultar em exportagoes de 

crescente sofisticagao tecnica — o argu- 

te principal deste artigo — originou-se de um 
trabalho anterior de pesquisa^2), no qual os 

autores analisam a relagao entre mudangas 

tecnologicas e capacidade de exportagao. Na- 

quela pesquisa sugerimos a hipotese de que 

variagoes de natureza tecnologica tern um 

papel dinamico na capacidade de competigao 

externa do setor manufatureiro em pafses 

como Argentina, Brasil ou Mexico, contri- 

(2) KATZ, Jorge e ALBIN, Eduardo; veja 7. 

buindo para mudangas na situagao dinamica 

das vantagens comparativas^3). 

Nossa hipbtese central e de que durante a 

ultima dbcada, como conseqiiencia de um 

processo de aprendizado tecnolbgico, varies 

setores industriais se desenvolveram, adap- 

tando as condigoes locals tecnologia inicial- 

mente adquirida externamente. Adaptagoes 

sucessivas, adigoes e melhoramentos intro- 

duzidos conduziram para o desenvolvimento 

de um novo padrao tecnolbgico, diferente 

daquele empregado em anos anteriores. 

Este ponto de vista enfraquece algumas 

concepgoes presentes no comercio tecnolb- 

gico international, como a n'gida distingao 

entre pafses que produzem tecnolgia e paf- 

ses que recebem. Da mesma forma, a hipote- 

se apresentada aqui induz a reconsideragao 

de alguns pontos que dizem respeito as ca- 

racterfsticas do processo de substituigao de 

importagao em pafses como a Argentina. Ha 

uma dtcada, aproximadamente^4). Hirsch- 

man sugeriu a natureza contfnua da indus- 

trializagao baseada na substituigao de impor- 

tagbes. Nessa visao utiliza este conceit© de 

continuidade no processo industrial. 

Acreditamos que a exportagao de bens 

manufaturados, como expressao de maturi- 
dade produtiva, esta tambem sujeita a um ci- 

(3) A influencia do desenvolvimento tecnolbgico 
nacional no fluxo do comercio internacional 
dependera da evolucao tecnolbgica dos mes- 
mos setores industriais nos pafses avancados, 
e portanto da possibilidade de redugao do 
hiato de produtividade em ramos especfficos 
da industria. A atitude protecionista de al- 
guns pafses avangados com respeito a indus- 
trias que nao foram capazes de modernizar 
nos ultimos dez anos (p.ex., a industria tex- 
til), parece ser um indicador de que o feno- 
meno apontado aqui poderia estar ocorrendo. 

(4) HIRSCHMAN. Neste artigo Hirschman susten- 
ta que em pafses que tern industrializagao 
muito tardia "{ ) a industrializagao via 
substituigao de importagoes torna-se assunto 
altamente seqiiencial ou firmemente periodi- 
co". Aqui reside talvez sua diferenga princi- 
pal em relagao ^ industrializagao nos pafses 
desenvolvidos. Este aspecto 6 tao familiar 
e parece tao inevit^vel que nao tern quase re- 
cebido a atengao que merece. 
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clo de crescente complexidade, que poste- 

rior mente leva a exportapao de tecnologia, 

incluindo a venda de fabricas completas ou 

investimento direto na producao. Os sinais 

demonstrados nas exportapoes industriais ar- 

gentinas indicam que tem havido aprendiza- 

do intensive, o que parece ser uma repetipao 

do processo observado nos pafses desenvolvi- 

dos durante suas d^cadas iniciais de indus- 

trial iza(?ao. Entretanto, esse aprendizado de- 

ve ser visto a luz das possibilidades de um 

mercado menor e estruturalmente mais fra- 

co. 

Neste trabalho, uma amostra de casos que 

refletem a experiencia argentina e examina- 

da. Baseados nestas informacoes, tentamos 

realizar um estudo preliminar de um assunto 

que requer tanto uma pesquisa maior quanto 

uma concepgao diferente acerca de poh'tica 

economica atual. 

CARACTERISTICAS DAS FIRMAS 

PARTICIPANTES E A 
TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

A evidencia 

Esta sepao apresenta evidencias no que 

diz respeito a exportacao de plantas indus- 

trials completas, bem como a construgao de 

obras de engenharia. De forma alguma pre- 

tendemos que o material represente uma 

amostra no sentido estatfstico, uma vez que 

as firmas inclufdas nao foram isoladas de um 

amplo universe por meio da utilizapao de 

t6cnicas de selepao. Os exemplos da Tabela 1 

formam o universo conhecido pelos autores, 

apesar da experiencia industrial argentina co- 

mo exportadora de tecnologia ser muito mais 
ampla do que a abrangida pela tabela 

(5) Varies casos foram deixados de lado por cau- 
sa da falta de conhecimento dos montantes 
envolvidos nas transaqoes, enquanto outros 
tamb§m o foram em virtude do pedido explf- 
cito das empresas participantes; da mesma 
forma, muitas das empresas relacionadas no 
Quadro 1 efetuaram outras transagoes deste 
tipo, mas somente aqueles casos para os quais 
a maior informagao foi obtida foram re- 
lacionados. 

Ha tambem um problema de mensuracao, 

pois nao ha fonte estati'stica que tenha siste- 

maticamente compilado os dados. De fato, 

com excecao dos registros feitos na Secre- 
tana de Estado de Comercio Exterior y Ne- 

gociaciones Econbmicas Internacionales, 

com o proposito de controle administrative, 

nao ha formulario algum espeeff ico onde es- 

tas exportagoes devam ser registradas, nem 

uma posipao tarifaria ad hoc na nomenclatu- 

ra exportadora para registrar os bens expor- 

tados que fazem parte da transacao turn- 

key. Em conseqiiencia, os exemplos men- 

cionados tiveram de ser identificados por 

meio de informaqac indireta. Nos utilizamos 

os arquivos e informagoes fragmentadas da 

Administragao Alfandegaria Nacional, bem 

como fizemos visitas as firmas ligadas a este 

setor de atividades. 

A Tabela 1 revela a natureza heteroge- 

nea das transacoes: a) plantas industriais; b) 

unidades de servigo publico; c) construgoes e 

equipamentos para agricultura; d) constru- 

gao e equipamentos de engenharia civil etc. 

Isto explica a enorme variancia dos valores 

dos diferentes contratos. Estes parecem divi- 

dir-se em duas categorias distintas, devido ao 

montante envolvido e tipo de trabalho rela- 

cionado. 

Levando em conta os comentarios ante- 

riores, a media e o desvio padrao de tres 

agregados diferentes, foram calculados:a) 

aqueles correspondentes a todos os contra- 

tos estudados; b) o mesmo, incluindo o con- 

trato Techint, em vista de seu obvio afasta- 

mento do valor rn^dio da amostra; c) aque- 

les do total, excluindo os seis maiores con- 

tratos, cujos valores individuals excedam 10 

milhoes de dolares. 
A Tabela 3 mostra a distribuigao por va- 

lor dos contratos estudados, dividindo poste- 

riormente cada grupo em duas categorias; 

plantas industriais e obras de engenharia. 

A Tabela 2 indubitavelmente reflete a 

enorme variagao nos valores dos contratos 

Note-se que excluindo simplesmente a 

(6) Nesta fase, a distorgao induzida pelo contra- 
to da Techint nos dados da amostra deve ser 
considerada na leitura posterior das tabelas 
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transapao da Techint com o proposito de 

calcular a aritmdtica, o m'vel m^dio e reduzi- 

do de US$ 10 milhoes para US$ 6,6 mi- 

Ihoes. For outro lado, as obras de engenharia 

(principalmente aquelas vinculadas aos servi- 

pos publicos) sao encontradas principalmen- 

te nos grupos de mais de US$ 10 milhoes 

por contrato. 0 elevado valor unitario des- 

ses trabalhos significa que eles representam 

73% do valor do universe exportador, muito 

embora numericamente mal cheguema meta- 

de do numero de transapoes envolvendo 

plantas industriais. 

A distribuipao referida anteriormente ofe- 

rece uma id6ia preliminar sobre a natureza 

das plantas industriais exportadas, em rela- 

cao as obras de engenharia, indicando que as 

plantas, feitas para preencher mercados limi- 

tados do tipo encontrado na America Latina 

sao, por natureza, de uma escala menor que 

os trabalhos estruturais realizados nos mes- 

mos mercados. Se levarmos em conta que a 

competitividade das exportapoes de plantas 

pela Argentina esta relacionada com indus- 

Irias que possuam uma baixa concentrapao 

e que tenham tido sucesso baseado principal- 

mente na adaptapao do processo produtivo a 

escalas mais limitadas, o significado dos da- 

dos apresentados pode ser facilmente enten- 

dido. 

Vamos examinar o desenvolvimento deste 

novo tipo de transapao no contexto exporta- 

dor argentine. Ja anteriormente a 1973 al- 

gumas firmas argentinas tinham exportado 

ocasionalmente plantas industriais e servipos 

completes ou turnkey. Entretanto, estas 

transacoes nao apresentaram a menor conti- 

nuidade. Desta forma, restringimos nossa 

subseqiientes. De fato, § o unico caso acima 
de US$ 100 milhoes, um numero que 6 "re- 
cord" nacional para este tipo de exportapao. 
Ele, portanto, compoe uma proponpao signi- 
ficativa das transagoes totais registradas, e 
sua exclusao nos forga a corrigir todos os cal- 
culos percentuais. Por esta razao, daqui para 
diante o leitor deve ter em conta o efeito nos 
valores tabulados da exclusao deste contrato 
dos calculos, restando agora somente 33 
observagoes na lista. 

an^lise ao pen'odo posterior aquela data, co- 

mo mostra a Tabela 4^7). 

A tabela seguinte mostra o desenvolvi- 

mento anual do com^rcio exterior em ter- 

mos de plantas industriais, indicando uma 

tendencia de crescimento no pen'odo consi- 

derado, com excepao da queda registrada em 

1976. 

0 com^rcio exterior de produtos manufa- 

turados em pai'ses em desenvolvimento como 

a Argentina tern repetidamente mostrado co- 

mo protagonistas as subsidiarias das firmas 

multinacionais No caso da exportapao de 

plantas industriais e obras completas, mesmo 

quando estas subsidiarias tern um papel im- 

portante, o padrao de distribuipao das tran- 

sapoes mostra que as firmas domesticas pre- 

dominam. Assim, como a Tabela 5 mostra, 
as subsidiarias das corporapoes multinacionais 

que participam no universe de nossa ancllise 

sao quatro vezes menores em numero do que 

as firmas domesticas, e representam somente 

1/5 do numero de contratos estudados. Mes- 

mo assim, o valor medio de suas transacoes e 

quase cinco vezes maior que o das firmas do- 

mesticas (duas vezes se n6s excluirmos a 

Techint). A diferenpa em valores medios sig- 

nifica que mesmo com um menor numero de 

contratos estas subsidiarias quase igualam a 

porcentagem total das firmas locais (ultima 

coluna da Tabela 5). 

A Tabela 6 mostra a lista completa das 

corporapoes multinacionais que exportaram 

plantas industriais ou instalacoes completas 

(7) Deve ser enfatizado que na Tabela 4 os con- 
tratos sao agrupados de acordo com o ano em 
que foram redigidos. Isto deve ser levado em 
conta, pois a maioria dos projetos demorou 
algum tempo para ser efetuada, isto 6, eles de- 
moraram mais de um ano desde o infcio at§ a 
conclusao, e ocasionalmente algum tempo 
passou entre a assinatura dos contratos e o 
infcio dos trabalhos. Portanto, as datas de 
instalagao para cada transagao variam, depen- 
dendo da fonte de informagao. Como a data 
de assinatura do contrato tern sido escolhida 
como o ano de exportagao da respectlva fcibri- 
ca, muitos dos projetos relacionados nao fo- 
ram ainda completados e a maioria daqueles 
correspondentes a 1977 sequer haviam come- 
gado. 

(8) KATZeALBIN, 
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da Argentina. 0 desarranjo ao ni'vei das em- 

presas nesta tabela mostra a extensao com- 

pleta da polemica causada peio contrato da 

Techint. Excluindo este contrato do univer- 

so, ocorre um declmio na parcela das subsi- 

dicirias das multinacionais para somente 

23,6%. Da mesma forma, o valor m6dio por 

contrato para esta categoria de flrmas seria 

de US$ 13 milhoes, um valor ainda o dobro 

da media das transagoes das firmas dom^sti- 

cas. 

A classificagao por atividade das exporta- 

coes estudadas apresentou alguns empeci- 

Ihos. £ claro que poderia haver mais de um 

crit^rio para situar as transagoes em um ou 

outro setor, dependendo de se elas forem 

abalizadas sob o aspecto da principal ativida- 

de produtiva da firma fornecedora ou entao 

com base na finalidade do produto em ques- 

tao. 

N6s escolhemos uma classificagao sui 

generis sob o aspecto da demanda, refletin- 

do a finalidade dos bens adquiridos no lugar 

onde eles se localizavam e eram construi'dos 

(veja Tabela 7). Uma coluna adicional foi in- 

clui'da, mostrando entre parenteses os nume- 

ros correspondentes a cada contrato enun- 

ciado na Tabela 1. Isto permite uma identi- 

ficagao facil dos casos que foram agrupados 

em cada setor de demanda. 

Alguns esclarecimentos adicionais sao ne- 

cessaries a respeito do crit6rio adotado para 

a classificagao. A alocagao de uma venda 

completa para um setor de demanda especi'- 

fica omite qualquer consideragao sobre a na- 

tureza dos insumos envolvidos em uma base 

industrial. Desta forma, uma fabrica para 

processamento de frutas cftricas sera incluf- 

da na industria alimentfeia, muito embora a 
maior parte de seus componentes possa ser 

equipamento oriundo do setor metalurgico. 

Pelo mesmo crit6rio, a construgao de silos de 

armazenamento para servigos portuarios vem 

sob o tftulo de construgoes, mesmo que es- 

tes sejam feitos de metal. 

Por outro lado, como resultado da clas- 

sificagao adotada, nenhuma fntima correla- 

gao poderia ser esperada entre a importancia 

do setor industrial especffico e sua capacida- 

de de exportar plantas completas. Enquanto 

o tamanho das instalagoes da industria e me- 

dido pelo valor de sua produgao, as exporta- 

goes sao classificadas por setores de demanda 

final. Por essa razao, filiais de industria de ta- 

manho absoluto muito grande, mas cujos 

bens sao insumos para outras industrias fi- 

nais, nao aparecem como exportadores signi- 

ficativos de fabricas completas como tal, mas 

seriam dissimulados em outros setores res- 

ponsaveis pela realizagao das transagdes. 

Na Tabela 7. tentamos ponderar cada se- 

tor de demanda no grupo de exportagoes es- 

tudadas, medindo dois parametros: o nume- 

ro de contratos por area e a porcentagem do 

valor xotal que eles representam. 

A despeito des limitagoes do universe 

analisado, algumas conclusoes de natureza 

geral podem ser tiradas. Por exemplo, e dif T- 

cil especificar exatamente a importancia de 

setores de demanda especffica — como trans- 

portes, servigos de saude e, em boa parte, 

oleo — no qual somente um contrato foi des- 

coberto. Estas transagoes eram muitfssimo 

maiores que a mostra media e perfaziam 2/3 

do universe analisado, mas nao temos um 

numero suficientemente representative de 

contratos para determinar seu potencial. Por 

outro lado, as industrias alimenti'cias e quC- 

micas sobressaem-se como as areas mais im- 

portantes, devido ao numero de contratos, 

assim como devido a parcela percentual re- 

sultante das ultimas. 

A indiistria de construgao e um caso isola- 

do, que deve ser separado para evitar os 

efeitos de suas caracten'sticas por demais 

abrangentes. 

Todavia, a limitada interpretagao aplica- 
da ao conceito de construgao (que inclui 

construgoes agncolas e construgao civil) in- 

clui cinco contratos que somam 8% do total 

da amostra, e que dao algumas medidas da 

significancia de obras nao industrials com- 

pletas. 

Com referencia a destinagao das exporta- 

goes, esta restringiu-se a America Latina. De 

fato, 86,5% da amostra da Tabela 1 envolve 

esta regiao, com um favorecimento marcado 

para os pai'ses limi'trofes, que cobrem 35,6% 

dos valores totais. A unica excegao e a recen- 

te venda, para a Costa do Marfim, de um 
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hospital completo, contrato pertencente a 

categoria turnkey. 

A Tabela 8 mostra uma ampla distribui- 

pao na divisao dos doze pai'ses registrados co- 

mo destinatcirios das exportapoes. Isto pode 

ser largamente atribui'do a variapao dos valo- 

res dos contratos. De fato, e difi'cil estabele- 

cer qualquer tipo de conexao entre o nume- 

ro de transapoes em um pai's e sua importan- 

cia como destinapao das vendas totals, isto 

porque em muitos casos ha um unico con- 

trato que pesa enormemente na amostra e 

por causa disso distorce os resultados (por 

exemplo, Peru e Costa do Marfim). Entre- 

tanto, pode ser observado que os primeiros 

cinco pai'ses na lista cobrem 25 das 34 

transapoes estudadas, que somam 50% do 

valor da amostra. Mais ainda, se o efeito do 

oleoduto peruano for removido para a reali- 

zapao do calculo, esta proporpao crescera pa- 

ra 77%. 

Desde seu comepo em 1973, a exporta- 

cao de plantas industrials e turnkey pela 

Argentina tern estado associada localmen- 

te com articulapoes cubanas, estabelecidas 

por meio de acordos bilaterais. Como este 

acordo permitiu a estruturapao de uma 

grande parte da experiencia Argentina na 

area, cresce'u a convicpao de que Cuba tern 

sido o principal mercado para as transapoes 

argentinas turnkey. A Tabela 8 lanpa al- 

guma luz neste assunto, pois nela pode ser 

visto que a Bolivia tern quase o mesmo nu- 

mero de contratos que Cuba e excede estes 

contratos em valor. 

Alguns exemplos 

Vamos examinar alguns casos que ilus- 

tram o tipo de situapoes existente no mate- 

rial apresentado. 

1. Gael S.A. e uma empresa de gorduras e 

oleos para a industria alimenti'cia, Apesar de 

seus membros terem uma longa experiencia 

profissional no setor, a empresa foi criada hci 

menos de uma d6cada. Originou-se em virtu- 

de da previsao de um de seus membros — um 

t6cnico em oleo — de que havia uma oportu- 

nidade de fabricar e vender equipamento pa- 

ra o setor; este entao decidiu juntar-se ao 

grupo de engenharia que havia construi'do a 

fabrica com assessoria t6cnica. At6 boa parte 

dos anos 60, o equipamento de processar 

oleo era importado. Em 1970, Gael comecou 

a desenhar suas proprias mciquinas e oferecer 

servipos t6cnicos para outros grupos. 

A seguir, a empresa desenvolveu a tecno- 

logia para a construpao, montagem etc. e 

conseguiu vender dez fabricas completas no 

mercado interne, antes de enfrentar sua pri- 

meira experiencia turnkey na Bolivia. 

A empresa possui condipoes favoraveis no 

mercado internacional, pois nao tern de com- 

petir com grandes empresas. Os pai'ses com 

mais experiencia no setor sao a Belgica, a Ita- 

lia e os Estados Unidos mas, com excecao de 

uma divisao da Krupp, todas as empresas sao 

de porte m^dio. Com respeito aos prepos, a 

empresa tern geralmente operado em m'veis 

ate 40% mais baixos que aqueles de seus 

competidores, um indicativo de que a com- 

petitividade pode ser alcancada em setores 

com pequena concentracao no piano interna- 

cional, onde um certo grau de competicao 

via prepos prevalece. 

0 problema do tamanho da planta nao 

parece ser de grande significado para esta 

empresa. Ela tern vendido fabricas variando 
desde 1 t/dia ate 600 t/dia no mercado 

interno. A capacidade m6dia das fabricas 

vendidas internacionalmente para firmas eu- 

ropeias chega a 150 t/dia, enquanto o 

atual contrato com a Bolivia envolve uma 

produpao de 200 t/dia. Pode entao ser ob- 

servado que a empresa tern experiencia na 

venda de plantas, variando desde aquelas que 

podem ser consideradas de tamanho "pilo- 

to" at6 aquelas que excedem o tamanho m6- 

dio dos modelos internacionais. 

2. Um segundo exemplo e a SEI Ingenie- 

ria S.A. Este 6 um grupo comercial criado 

nos anos 60, em que uma de suas filiais teve 

sucesso ao desenvolver um processo indus- 

trial nacional na cirea qui'mica, que estava 

restrito a firmas com grande escala de produ- 

pao como a Monsanto, Duperial etc. Alguns 

sistemas (como a "estearificapao'^e a produ- 

* Stearification. 
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pao de plastificadores e estabilizadores para 

industria plastica) foram desenvolvidos. Em 

todos os casos eles exigiam um investimento 

marcadamente menor do que o das firmas 

acima mencionadas. 

A empresa comecou sua expansao no 

mercado latino-americano com uma venda 

inicial para o Uruguai de uma fabrica turn- 
key para a producao de plastificadores e 

componentes, que, em virtude de seu tama- 

nho, teria sido uma fabrica "piloto", dadas 

as medidas de qualquer pafs desenvolvido. 

Durante esta transacao, a empresa desco- 

briu que o problema da escala nao era o fa- 

tor determinante numa industria cujo custo 

principal advem de materias-primas. Subse- 

quentemente, linhas de producao paralelas 

para muitos outros componentes plasticos 

foram adicionadas a fabrica uruguaia, na 

mesma base de investimento original, e a 

empresa tornou-se a mais importante do 

pai's, em seu setor. 

Outro aspecto com que a SEI preocupou- 

se foi a adaptacao da tecnologia conhecida 

para o uso de insumos locais. Assim, um dos 

plastificadores produzidos, oleo epoxido, era 

normalmente obtido, de acordo com a prati- 

ca ate entao usada, da soja, um vegetal nao 

produzido largamente na Argentina naqueles 

dias. A empresa adaptou o processo para o 

uso do oleo de girassol, que cresce abundan- 

temente na Argentina. A experiencia possibi- 

litou a empresa realizar um novo sistema uti- 
lizando oleo de peixe, e que provou ser do in- 

teresse da empresa peruana, 

Logo ap6s a Vinisa S.A. ter completado o 

estagio de desenvolvimento no plastico, o 

grupo SEI tomou sua forma atual incorpo- 

rando novos membros, tambem recrutados 

na area academica, que possui'am experiencia 

na evaporacao e dissecacao de materias-pri- 

mas. Isto levou a producao de equipamento 

para a industria alimenticia, visando princi- 
palmente ao processamento de leite em po, 

suco de tomate, cafe instantaneo etc. 

0 grande sucesso ocorreu na industria de 

laticmios na qual eles mantiveram uma con- 

correncia via pregos com firmas tradicionais 

no mercado local. Logo que a venda de equi- 

pamentos ficou consolidada, eles comecaram 

a oferecer fabricas completas para o mercado 

interne e as primeiras exportacoes para a 

America Latina tiveram lugar. A SEI perce- 

beu que seus concorrentes internacionais na 

industria leiteira forneciam equipamentos 

apenas em itens separados, entao decidiu ex- 

portar fabricas completas, o que poderia per- 

mitir compensar sua falta de presti'gio. As- 

sim, a empresa exportou muitas fabricas da 

industria leiteira e, levando vantagem de ex- 

ternalidades de aprendizado na area alimen- 

ti'cia, sobressaiu-se no desenho e venda de fa- 

bricas completas em outras areas, como em- 
pacotamento de carne e estocagem frigo 

n'fica. 

3. Um terceiro exemplo e a Argental S.A., 

que comecou como uma padaria. A f irma en- 

controu solucoes para Vcirios problemas tec- 

nicos que afetavam sua performance, como 

aqueles ligados ao "ponto" de mistura, sua 

relacao com o clima, secagem, correntes de 

ar no formato do forno, reciclagem do esto- 

que restante do dia anterior etc. A empresa 

projetou um equipamento especial que se 

tornou muito conhecido no mercado interno 

e foi ate exportado em muitas ocasioes. Com 

alguma experiencia internacional, a empresa 

ingressou no projeto de exportar padarias 

completas sob a formula de turnkey. Seu 

contrato com Cuba e um exemplo disto. 

As autoridades de Cuba estavam interessa- 

das no fornecimento de pao frances, nao 

produzido na ilha. Por ocasiao do Acordo de 

Cooperacao Economica Argentina-Cuba,, es- 

tas demonstraram seus propositos a Argental 
S.A., mas com a condicao de que a firma de- 

veria fornecer uma fabrica central para toda 
Havana, com capacidade de 50 t de pao fran- 

ces por dia. 

O pedido nao tinha precedentes nestas di- 

mensoes; nao havia nenhuma experiencia 

previa no mundo na producao de pao frances 

naquela escala. Sua oferta em pai'ses onde ele 

e consumido esta dividida entre um numero 

infinite de fabricas individuais. Os cubanos 
exigiam que uma solucao tecnologica origi- 

nal fosse encontrada. 

A Argental S.A. teve de desenhar todo o 

esquema de engenharia que ja havia desen- 

volvido para fabricas de tamanho medio, e 
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da mesma forma que a adaptacao tecnologi- 

ca para reducao da escala envolve serias di- 

ficuldades, o processo oposto (aumento de 

escala) significava que muitas funcoes te- 

riam de ser recalculadas. Esta transapao e o 

mais claro exemplo de flexibilidade com que 

o staff tecnico e de engenharia buscou a 

adaptacao e melhoria das tecnicas conheci- 

das. Esta e uma tarefa da qual empresas de 

porte m^dio parecem ter uma larga expe- 

riencia. 

0 material apresentado sugere o seguinte; 

a) estamos testemunhando um fenomeno 

devido ao aumento do trabalho extraordinci- 

rio; b) tanto empresas nacionais quanto sub- 

sidiarias nacionais de grupos multinacionais 

estao envolvidas; c) uma elevada proporcao 

dos contratos registrados pertence a subareas 

dos setores de bebidas e alimentos e qufmi- 

co; d) o fenomeno vai alem do "caso cuba- 

no" havendo uma elevada proporcao de 

contratos com a Boh'via e Uruguai; e) em 

muitos dos casos estudados havia claros si- 

nais de competitividade internacional, ex- 

pressa no ganho de contratos em concorren- 

cias abertas. 

INOVACAO "ADAPTATIVA" E 

CAPACIDADE EXPORTADORA: 

"PAISES DE INDUSTRIALIZACAO 

TARDIA" E ATIVIDADE ' 

INVENTIVA "MENOR" 

A avaliacao de mudancas tecnologicas 

num pai's e associada tanto a importacao de 

tecnologia estrangeira quanto a geracao de 

tecnologia nacional. Talvez, uma das diferen- 

cas mais substanciais entre pafses de indus- 

trializacao amadurecida e aqueles de indus- 

trializacao tardia deva ser encontrada no pe- 

so relative desses dois caminhos, pois, nos 

ultimos, o fluxo de tecnologia estrangeira 

predomina sobre o R & D nacional. 

O que segue nao deve ser interpretado co- 

m6 uma indicacao de que a pafses como Ar- 

gentina, Brasil ou Mexico falta um fluxo de 

geracao de tecnologia nacional, Apesar da 

tecnologia importada — seja "incorporada" 

ou ''desincorporada" — ter um papel lider 

em pai'ses semi-industrializados, nao falta 

um fluxo interne de R & D. 

Tamb^m nao se pode considerar que a 

tecnologia adquirida externamente seja em- 

pregada sem qualquer adaptacao adicional, 

para permitir um funcionamento eficiente 

em condipoes diversas daquetas para as quais 

esta foi concebida(9>. 

0 problema principal diz respeito ao tipo 

de "gerapao tecnologica" a ser considerada. 

Se a atividade inovadora for entendida como 

consistindo exclusivamente de esforpos tec- 

nologicos ao desenvolvimento de mudangas 

consideraveis no estagio tecnico, e razoavel 

negar a existencia desses esforcos no tipo de 

pai'ses com que estamos lidando. 

Se, entretanto, aceitamos as evidencias 

dispom'veis, elas sugerem que ha um signifi- 

cative esforgo R&D nacional do tipo "me- 

nor" dedicado a melhoria de projetos tecno- 

logicos importados e/ou adaptando esses 

projetos para as condigoes locais. Parece, 

portanto, apropriado aceitar o fato de que 

hci um fluxo de geragao tecnologica nacional. 

Este processo de inovagao, que pode ser 

chamado de "atividade inovadora menor" 

tern importantes conotagoes, tanto micro 

quanto macroeconomicas, para pafses semi- 

industrializados. 

Atividade inovadora "menor" e 

vantagem comparativa dinamica 

Das muitas consequencias resultantes da 

existencia de um fluxo de atividade inventi- 

va "menor" duas sao de especial importan- 

cia sob o aspecto de seus efeitos na capaci- 

dade exportadora. 

A primeira esta relacionada com o impac- 

to agregado desses esforgos tecnologicos 

"menores" na produtividade total dos fato- 

res empregados pela empresa. A segunda re- 

sulta do que segue e refere-se ao efeito de 

um aumento de produtividade na relativa de- 

fasagem entre uma fabrica especffica e o pa- 

drao medio predominante no cenario inter- 

(9) KATZ. 
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nacional. Argumentaremos que o aumento 

de produtividade e as mudancas tecnologi- 

cas adaptativas sao elementos necessarios 

(embora nao suficientes) para aproximar 

uma empresa de urn padrao de competitivi- 

dade. 

Varies estudos recentes confirmam a 

grande importancia de mudancas tecnologi- 

cas "menores" como fonte de aumentos 

substanciais na produtividade industrial. S. 

Holander, ap6s estudar varias fabricas de 

rayon pertencentes a multinacional Du Pont, 

conclui com a afirmacao: "{. .) a contribui- 

cao das mudancas tecnologicas "menores" 

para aumentar a eficiencia extraordinaria 

tern sido de grande importancia no caso ana- 

lisado. A contribuicao das mudancas tecno- 

logicas "menores" como proporpao da con- 

tribuipao tanto das mudancas tecnologicas 

"maiores" e "menores" chegou a 100% na 

Spruance II; 83% na Spruance II A; 80% na 

Spruance i; 79% na Old Hickory; e 46% na 
Spruance M"00) 

Outros estudos confirmam estes resulta- 
dosOD. Em relaoao a vizinhanga argentine, 

a pesquisa mostrou que o fluxo de esforgos 
tecnoiogicos, principalmente de natureza 

"menor" tamb^m tern um significativo 

efeito na produtividade industrial dos paf- 

ses de industrializagao tardia. 
Que relagao existe entre este aumento de 

produtividade e mudangas tecnologicas adap- 

tativas e a capacidade exportadora? A fim de 

responder a esta questao, deve-se observer que 

os esforgos tecnologicos nacionais realizados 

por empresas que operam com tecnologia 

importada sao frequentemente resultado da 

necessidade de adaptar o sistema para as con- 

digoes locais de operagao. A adaptagao pode 

estar ligada com: a) tipo e custo das mate- 

rias-primas dispom'veis no mercado interne; 

b) prego relative dos fatores; c) escala da fa- 

brica instalada; d) condigoes climaticas e 

geograficas onde o produto e/ou o process© 

(10) HOLLANDER, p. 120. 

(11) Veja TERLECKIJ; ENOS; MINASiAN; GRI- 
LICHES; SABATO; PETRECOLLA; KATZ. 

envolvido sao utilizados e) tipo dos sub- 

produtos e sobras do produto ou processo 

empregado; f) preferencia dos consumidores 

locais; g) diferengas na estrutura legal e insti- 

tucional. 

Assim que as inadequagoes do esquema 

importado tenham sido resolvidas, o pacote 

tecnologico dispom'vel [blue prints, tecni- 

cas de engenharia etc.) deve necessariamente 

ser diferente daquele inicialmente adquirido 

no exterior. Seja numa forma "incorporada" 

seja "desincorporada", o "novo" paco ^tec- 

nologico deve possuir um grau mais elevado 

de adaptagao as condigoes locais que o paco- 

te original. £, pois, pouco surpreendente que 

o "novo" pacote tecnologico seja bem rece- 

bido em outros mercados com caractensticas 

similares. 

Isto pode ocorrer de varias maneiras: 1) 

exportagao direta de produtos envolvendo 

tecnologia "incorporada"; 2) investimento 

direto; 3) licenciamento de outras empresas; 

4) venda de fabricas completas. 

Exportacao de produtos, 

licenciamento ou venda de 

fabricas completas? 

Muitas empresas argentinas com experien- 

cia internacional em transagoes de exporta- 

gao envolvendo fabricas completas comega- 

ram exportando produtos finais que tinham 

sua tecnologia incorporada. O que aconteceu 

em muitos desses casos nao difere substan- 

cialmente do que outros autores descobriram 

na tentativa de langar luz na origem dos in- 
vestimentos estrangeiros diretos, feitos por 

grandes empresas multinacionaisl13). 

(12) A industria automotiva, a produgao de trato- 
res etc., sao casos tfpicos nos quais a estrutura 
fi'sica do pai's — bem como a natureza da ativi- 
dade rural local (plam'cies extensas com terre- 
ne pouco acidentado) — tern conduzido a 
maioria dos estabelecimentos industrials que 
operam domesticamente a introduzir modifi- 
cagoes e adaptagoes significativas aos esque- 
mas originarios da Europa e Estados Unidos. 
Veja, em conexao com isso, os casos da Ford 
e da Fiat citados em KATZ e ALBIN. 

(13) Veja, por exemplo, VERNON. 
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A exporta(?ao de produtos finals tern um 

teto, alcanpado quando os pai'ses recebedo- 

res poem em funcionamento poh'ticas de 

substituigao de importacoes. Nestas circuns- 

tancias, empresas que haviam baseado sua es- 

trategia de penetrapao na colocapao direta de 

seus produtos sao forcadas a procurar novos 

caminhos de acesso ao mercado. Neste ponto 

duas alternativas sao acessi'veis: a) vender 

know-how para um capitalista local ou b) 

instalar-se no pai's por meio de investimentos 

diretos. 

Nao hci padrao de rea<?ao a este dilema 

dentro da amostra estudada. As empresas 

maiores, tendo uma capacidade de negocia- 

cao maior, parecem ter escolhido operar por 

meio de programas de investimento direto. 

Muitas empresas de porte medio, entretan- 

to, tern tido dificuldade em mercados des- 

conhecidos, onde a escolha de um socio lo- 

cal e um assunto complicado para alguem en- 

frentando varies tipos de incertezas tecnolo- 

gicas e economicas. Deste modo, nao e sur- 

preendente que nestes casos tern havido uma 

preferencia pela venda de tecnologia num pa- 
cote, evitando assim a manipulapao comer- 

cial subsequente da tecnologia vendida. Da 

mesma forma, o tamanho limitado das em- 

presas envdlvidas tambem parece ser um fa- 

tor que contribui, pois este tamanho tern ge- 

ralmente colocado um significative limite na 

disponibilidade de capital e no aumento das 

responsabilidades da empresa detentora da 

tecnologia. 

Estas empresas produtoras de bens de ca- 

pital devem tambem enfrentar a feroz con- 

correncia que existe em produtos altamente 

diferenciados como a maioria dos bens de 

producao. A falta de informacao por parte 

dos clientes de outros pafses em desenvolvi- 

mento com respeito aos bens de capital pro- 

duzidos na Argentina faz sua exportagao em 

bases isoladas diffcil, especialmente se tern de 

competir com marcas internacionais mais 

conhecidas. 

Assim, Vcirios fornecedores de bens de ca- 

pital parecem ter descoberto que e melhor 

fornecer amplos "pacotes" seja fornecendo 

simultaneamente os servigos de engenharia e 

o restante dos componentes das fabricas, se- 

ja realizando isso em conjunto com empresas 

de servipos. 

Os exemplos podem ser vistos na Tabela 

1. Antes de vender uma fabrica completa na 

Bolivia, o Laboratorio Bajo S.A. tinha tido 

muitos anos de experiencia em exportacao 

de antibioticos para aquele mercado. Por ou- 

tro lado, a Argental S.A. (exportando por in- 

termedio/da Phoenicia S.A., uma companhia 

internacional) tinha conseguido exportar 

equipamento de padaria para outros pafses 

latino-americanos em v^rias ocasioes, masfoi 

realmente bem sucedida e aumentou sua es- 

cala de funcionamento quando ofereceu fa- 

bricas completas de panificapao. 

A transferencia de tecnologia pode ter lu- 

gaf tanto na forma de uma licenpa industrial 

ou atraves da venda de uma fabrica comple- 

ta. A maioria das empresas argentinas nao 

demonstrou muito interesse na assinatura de 
contratos de licenpa, isto devido a natureza 

do conhecimento que possuem. Este conhe- 

cimento nao envolve uma nova engenharia 

bdsica, a um m'vel internacional. Trata-se da 

recriacao de um conhecimento relativamente 

difundido para uma adaptapao mais eficiente 

nas condipoes tecnicas e economicas preva- 

lescentes em mercados pouco desenvolvidos. 

Por esta razao, a natureza por demais "apli- 

cada" da tecnologia nao permite seu paten- 

teamento legal, e so pode ser vendida na for- 
ma "incorporada" como parte de um amplo 

conjunto de bens, equipamentos e services. 

Da mesma maneira, o fato de uma empre- 

sa de porte m6dio nao estar em condipoes de 

lidar com as dificuldades legais resultantes 

do nao cumprimento de um contrato de li- 

cenpa, o que poderia forca-lo a entrar num li- 

tfgio no exterior, tambem funciona na mes- 

ma direpao. £ portanto razoavel que a em- 

presa possa se sentir mais segura vendendo 

um "pacote" de bens e conhecimentos cujo 

valor e recebido contra-entrega de forma si- 

milar a qualquer outro exportador. 

Quem vende? 

Duas categorias de participates ja foram 

distinguidas. Existem as poucas subsidiarias 
de multinacionais e um grande numero de 
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empresas apoiadas pelo capital nacional. 

Quase a metade das ultimas vem de areas in- 

dustriais no interior do pai's, Sua origem e va- 

riada, apesar da maioria ser composta de em- 

presas relativamente novas, que se desenvol- 

veram para seu presente estado durante o pe- 

rfodo mais recente da substitui(?ao de im- 

portapdes, isto 6, a partir do fim dos anos 

50. Muitas ompresas foram cradas por gru- 

pos de profissionais em Tntima associapao 

com universidades das provmcias, Este e o 

caso da Faculdade de Engenharia Cui'mica 

da Provmcia de Santa F6, cujo pessoal pro- 

fissional fundou muitas empresas ativas no 

mercado internacional (como a SEI Ingenie- 

ria S.A. e a Nisalco S.A,). Outras desenvol- 

veram-se como fornecedores oara o setor pu- 

blico em departamentos altamente tecnicos 

(como a EMEPA S.A. em equipamento fer- 

roviario e a Lito Gonela e Hijo S.A. na in- 

dustria de oleo). 

Deve ser enfatizado que a maior parte 

dessas empresas de porte m^dio logrou van- 

tagens competitivas baseadas nos seus have- 

res tecnologicos, habilitando-as a conquistar 

a lideranpa em pai'ses relativamente menos 
desenvolvidos sobre firmas nacionais e gran- 

des multinacionais. 

Para quais mercados? 

A America Latina e praticamente o uni- 

co mercado para o tipo de exportapao estu- 
dado neste artigo. A proximidade geografi- 

ca e afinidades culturais e lingui'sticas e ou- 

tras tern urn papel significative na explica- 

pao deste fato. Urn apoio adicional para es- 

ta hipbtese pode ser obtido se considerarmos 

que o Japao exporta 70% de suas fabricas 

qui'micas para outros pai'ses do Sudeste Asici- 

tico, contando fortemente com aspectos cul- 

turais e geograficos(14,. 

O fenomeno nao pode ser restringido a 

vantagens advindas do frete e outros fatores 

inerentes a proximidade geografica. A teoria 

do combrcio internacional frequentemente 

nos faz pensar em termos de um unico mer- 

cado mundial para mercadorias. 

(14) Veja FREEMAN. 

A teoria do ciclo produtivo tambbm ra- 

ciocina em termos de uma lideranpa tecnolo- 

gica de um unico pai's: os Estados Unidos. A 

tecnologia criada nos E.U.A. e primeiramen- 

te transferida para a Europa e o Japao e 

quando ela amadurece e comepa a tornar-se 

padronizada flui entao para os pai'ses restan- 

tes. Esta conceppao requer algumas observa- 

poes. A primeira e que nao parece claro que 

hci um unico mercado para o tipo de bens 

que n6s estamos estudando. As diferencas 

apresentadas pela montagem tecnologica dos 

projetos, os vdrios m'veis de investimento ne- 

cessaries por unidade produtiva etc. sao 

exemplos claros da ambiguidade dessas tran- 

sapoes. Poder-se-ia argumentar entao em ter- 

mos de um mercado internacional fragmen- 

tado que permite consideraveis variapoes nos 

bens comercializados e nas funpoes de pro- 

dupao empregada. Se adicionarmos o fato de 

que certos mercados latino-americanos sao, 

algumas vezes, secund^rios para as grandes 

empresas, mas permitem a empresas argenti- 

nas de porte medio realizar negbcios signifi- 

cativos para as empresas locais, reforparemos 

a validade de teoria do "submercado". 
Em segundo lugar, a teoria do ciclo pro- 

dutivo deveria, talvez, ser interpretada a luz 

das evidencias colhidas em diversos pai'ses se- 
mi-industrializados, onde o fenomeno de ex- 

portapao tecnologica e investimentos diretos 

no exterior tern sido tambbm observados. Ha 
quase uma duzia de pai'ses com experiencia 

e maturidade industrial que parecem estar re- 
produzindo um numero de ciclos "tercicl- 

rios" na transferencia de tecnologia para pai'- 

ses menos desenvolvidos. 

O papel dos intermedibrios 

A exportapao de plantas industriais e ser- 

vipos de engenharia tern sido considerada co- 

mo resultado quase exclusive da acumulapao 

de experiencia no setor manufatureiro. Uma 

visao mais completa do assunto deveria in- 

cluir ao menos tres tipos de intermediaries 

que fornecem servipos e cuja participapao e 

condipao necessaria para estimular a venda 

de pacotes tecnologicos no exterior. Estamos 

nos referindo a: 1) empresas de consultoria; 
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2) companhias comerciais; 3) institui^oes fi- 

nanceiras. 

As primeiras tern um duplo papel. Por um 

lado, sua contribuipao ma is tangi'vel por 

meio de servipos para as empresas industrials 

e expressa em termos do esbopo da engenha- 

ria Wsica e do detalhamento tecnico, do con- 

trole e supervisao na constru(?ao e inaugura- 

pao da fabrica. Neste campo, a empresa de 

genharia deve unir a contribuipao dosforne- 

cedores do sistema bcisico com a dos produ- 

tores de bens de capital, cuidar da busca in- 

ternacional do conhecimento techjlogico 

complementar etc. Por outro lado, a empre- 

sa de engenharia pode exercer um efeito in- 

direto na demanda pela tecnologia argentina 

ao mvel que sua atividade especffica estenda- 

se para outros mercados. 

Apesar de muitas pequenas e madias em- 

presas terem conseguido dese volver uma 

certa capacidade tecnoldgica autonoma, 

uma diferenpa significativa entre isto e estar 

na posipao de transferir esta capacidade. A 

defasagem entre os dois conceitos na 

maioria dos casos, determinada pela possibi- 

lidade de formalizar e sistematizar o conhe- 

cimento que a empresa possui, a fim de tor- 

nar viavel sua transferencia como um pacote 

tecnologico negociavel. Poderia ser argumen- 

tado que muitas empresas desenvolvem estas 

funpoes internamente, e que estas organiza- 

poes dependentes de engenharia comportam- 

se como fornecedores de servipos para tercei- 

ros. Este e o caso de empresas que desde seu 

comepo empregaram profissionais, um fato 

que frequentemente depende do oack- 

ground tecnologico dos proprietaries. 

Em muitos casos o desenvolvimento tec- 

nologico foi conduzido por pessoal qualifi- 

cado nao profissional. Frequentemente eles 

descobrem, ao fechar um contrato de expor- 

tapao de uma fabrica, que Ihes falta a tecnica 

formal necessaria (com pianos detalhados ou 

padroes de funcionamento). Mesmo que o 

comprador veja a fabrica em func.onamento, 

ele nao estaria preparado para receber a tec- 

nologia incorporada, exceto na forma de pa- 

rametros t6cnicos: regras, ,pianos detalhados, 

manuals tecnicos, descripao dos procedimen- 

tos etc. 

A contratapao de uma empresa de enge- 

nharia possibilitaria aos homens de negocios 

liberarem-se do trabalho de sistematizar e 

organizar os elementos de conhecimento tec- 

nologico requeridos pelo projeto, da direpao 

da construpao, e inaugurapao e funciona- 

mento das novas instalapoes etc., e beneficia- 

rem-se de uma empresa de consultoria. 

Apesar das grandes empresas terem seus 

proprios servipos de engenharia, elas nao es- 

tao numa posipao de encarregar-se de todas 

as adaptapoes e aperfeipoamentos que tran- 

sapoes especi'ficas requerem. Sempre ha afeas 

especializadas nas quais e necessario recorrer 

a engenharia "de fora". Por exemplo, quan- 

do a SEI Ingenieria concordou com a venda 

de um matadouro para Cuba, contratou a en- 

genharia especificamente ligada com trata- 

mento de carne com uma empresa de consul- 

toria especializada neste assunto. 
A evidencia de estudos anteriores sugere 

uma forte correlapao entre alargamento de 

mercado de consultoria estrangeira de um 

pafs e o subsequente aumento na exportapao 

de fabricas e servipos de engenharia pelas em- 

presas daquele pafs. Esta sequencia e natural, 

pois as empresas de consultoria que esbopam 

os projetos estao implicitamente definindo 

os parametros tecnicos para contratos e pro- 

postas futures. 

Desenvolvendo a engenharia conceitual, 

tanto bcisica quanto especffica, a empresa es- 

ta provavelmente estabelecendo os princf- 

pios do acordo aos quais os fornecedores 

de rriciquinas e componentes devem adaptar 

seus produtos. Pode-se, portanto, presumfr 

que as empresas de consultoria trabalharao 

com o equipamento que Ihes e mais fami- 

liar, isto 6, o mais comumente utilizado no 

mercado local. Assim, a venod de servipos de 

engenharia encoraja indiretamente a exporta- 

pao de instalapoes produtivas produzidas do- 

mesticamente. 

As companhias internacionais de comer- 

cio tamb§m tern um papel de coordenar, ne- 

gociar e administrar a exportapao de plantas 

industrials. Elas sao as reais intermediarias de 

muitos acordos deste tipo, pois no curso de 

suas atividades foram as primeiras a detectar 

as necessidades dos mercados onde as com- 
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panhias operam e podem entao formular os 

projetos oriundos de seu pafs base. 

Em princfpio, e claro que os servigos des- 

sas com panhias oferecem uma vantagem para 

aqueles pretendentes cujo tamanho nao justi- 

fica a criagao de um departamento interne 

de exportagao, seja por a parcela das expor- 

tagoes na venda total ser baixa, seja por se- 

rem irregulares. 

Desta forma, a companhia de comercio 

internacional pode operar subcontratando 

nacional ou internacionalmente todos os 

bens e servigos necessaries para o processa- 

mento da operagao completa. Ela pode sele- 

cionar a tecnologia oferecida por uma em- 

presa de engenharia, contratar o fornecedor 

de equipamento e bens de capital quefazem 

parte da fabrica assessorando-se de filiais 

quando as condigoes tecnicas assim exigirem, 

lidar com aspectos de custo, tramites legais, 

transportes e seguros etc. A companhia tam- 

bem possibilita as empresas medias e peque- 

nas um melhor aproveitamento, pois e pouco 

provcivel que eles possam ter acesso ao mer- 

cado internacional senao por meio de um 

conglomerado coordenado por estas entida- 

des que controlam os mecanismos de comer- 

cio exterior I15). 

0 risco e sua conexao com o financiamen- 

to do tipo de exportagoes estudado aqui e 

central no esbogo de qualquer estrategia. Os 

(15) Uma alternativa para a participapao de empre- 
sas de pequeno e m^dio porte no com6rcio 
internacional 6 o assim chamado consorcio 
exportador, por meio do qual um numero de 
produtores forma uma associapao com o pro- 
pdsito de minimizar os custos administrativos 
dos servigos envolvidos no comdrcio exterior. 
Embora haja pouca experiencia nesta area na 
Argentina, o caso da venda de um hospital 
turnkey para Abidjan, Costa do Marfim, 
pode ser mencionado. Nesta transagao os for- 
cedores de instrumentos medicos participaram 
unitariamente de um consdrcio em associagao 
com uma empresa de consultoria (Latin Con- 
sult S.A.) que efetivamente foi quern conse- 
guiu o contrato e, "na volta", formou um 
poo! com uma empresa de arquitetos que 
realizou os projetos (Clorindo Festa y Asso- 
ciados) e com uma empresa construtora que 
esta construindo o hospital (Sebastian Manner 
e Hijos S.A.). 

licitantes em qualquer concorrencia interna- 

cional devem primeiro garantir seu forneci- 

mento abrindo uma carta de credito, que pa- 

ra a empresa fornecedora significa o congela- 

mento de um significativo montante de capi- 

tal humano. Subsquentemente, quando o 

contrato 6 assinado, a empresa deve garantir 

satisfatoriamente a conclusao do projeto da 

mesma maneira. 

Uma forma alternativa de cobrir os riscos 

envolvidos bem como a garantia satisfatoria 

da conclusao do trabalho, reside na adogao 

de polfticas de seguro especi'ficas. A aceita- 

gao desta ultima forma, entretanto, nao e 

muito comum. 

CONCLUS0ES 

As evidencias que dizem respeito a Ar- 

gentina reunidas neste artigo indicam muitos 

pontos de interesse. Entre eles estao:a) uma 

alta proporgao dos contratos para venda 

de fabricas completas corresponde a subseto- 

res do setor de bebidas e alimentos e da area 

de produgao qui'mica; b) h^ uma diferenga 

substancial entre os contratos assinados 

para o esbogo, construgao e transferencia 

de funcionamento de fabricas industriais 

completas e aqueles que envolvem a execu- 

gao de trabalhos de engenharia. Os ultimos 

sao substancialmente maiores qua os primei- 

ros; c) em muitos dos casos estudados hci 

claros indi'cios de competitividade interna- 

cional, pelo fato de os contratos terem sido 

obtidos em concorrencias abertas e em com- 
petigao com um (ou mais) outro licitante(s); 

d) as vantageos comparativas do industrial 

(ou empresa de engenharia) parecem ser 

baseadas nao somente em fatores inerentes 

a proximidade geografica e afinidade cultural 

e lingui'stica, mas tamb6m no fato que o 

industrialista esta em posigao de fornecer um 
pacote completo mais apropriado para as 

circunstancias internas do pafs recebedor 
com respeito ao tamanho da planta, grau de 

automatizagao da linha de produgao, nature- 
za e disponibiiidade das materias-primas 

requeridas, grau de complexidade da tecno- 

logia de manutengao etc. 

vfl 
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A luz dessa evidencia, est^ claro que nes- 

te momento falta-nos uma teoria suficiente- 

mente compreensiva que possa explicar 

os pontos observados. 

Da mesma forma, ate o ponto que diz 

respeito a polftica economica, 6 bastante 

sabido que este assunto e ainda muito novo 

para que se possa esperar muita experiencia 

no manejo dos instrumentos desta polf- 

tica. 

A crescente capacidade exportadora de 

P'antas industrials completas num pafs 

como a Argentina, e resultado, de um lado, 

dos esforgos tecnologicos "adaptativos" 

levados adiante por numerosos industriais 

locais, que possibilitaram o ajuste dos sis- 

temas tecnologicos estrangeiros as caracte- 

nsticas especiais das condipoes locais. Estes 

esforpos, com o passar do tempo, geraram 

um "pacote" de conhecimento tecnologi- 

co proprio com valor de revenda para outros 

mercados. 

Por outro lado, o fato de os produtos 

demandados nao serem homogeneos e per- 

mitirem um nfvel substancial de adapta- 

pao especffica de acordo com as circunstan- 

cias, favorece a exportapao de sistemas 

nacionais de tecnologia. E isto que leva cada 

esquema a requerer algum grau de trabalho 
de adaptapao, que reduz parcialmente a 

conveniencia dos esquemas portfolio e 
assim enfraquece algumas das vantagens das 

grandes empresas de engenharia internacio- 

nais ou de tradicionais vendedores de licen- 

pas do mundo desenvolvido. 

A formulapao dos instrumentos da polf- 

tica economica nesta area tern sofrido duas 

dificuldades bcisicas, alem dos problemas de 

administrapao. Ha uma definipao do que 
e desejado promover, o que inevitavelmente 

envolve um certo grau de arbitrariedade, 

resultando num leque de itens extremamente 

amplo, que aparecem sobre a rubrica de 

"servipos tecnologicos". Como resultante da 

observapao anterior, o controle restritivo 

objetivado para evitar - possfveis abusos, 

em muitos casos, atua como freio, mesmo 

em situacoes onde o tratamento do conhe- 

cimento tecnologico do setor exportapao 

como "industria nascente" poderia sugerir 

uma abordagem diferenciada por parte do 

setor publico. Em ambos os nfveis, uma nova 

conceituapao com respeito a polftica gover- 

namental pareceria recomendavel. 
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TABELA 2 

VALOR MEDIO DA VENDA DE PLANTAS SERVigOS COMPLETOS NQS CONTRATOS 
EXAMINADOS 

N9 DE CONTRATOS 
media 

aritmEtica 
DESVIO 

PADRAO 

Total de 34 contratos US$ 10.021.829 23.315.961 

33 contratos (excluindo o 
contrato da Techint de 
US$ 120 milhoes) 6.689.157 13.717.960 

28 contratos (excluindo os 
6 acima de US$ 10 milhoes) 1.760.773 2.405.680 

Fonte: Construfda pelos autores a partir de dados originals. 

TABELA3 

DISTRIBUICAO DOS CONTRATOS ESTUDADOS FOR CLASSES 
DE VALOR E TIRO DE EXPORTAQAO 

MONTANTE DO FABRICAS TRABALHOS TOTAL DE 
CONTRATO INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA CONTRATOS 

menos de US$ 100 mil 2 1 3 
entre US$ 100 mil e US$ 
1 milhao 12 2 14 
entre US$ 1 milhao e 
US$ 10 milhoes 7 4 11 
entre US$ 10 milhoes e 
US$ 100 milhoes 2 3 5 
acima de US$ 100 milhoes — 1 1 

23 11 34 

Fonte: Construfda pelos autores a partir de dados originals. 
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TABELA 1 

PLA^C0MPLETAS 0U ,,TURNKEY" E trabalhos de engenharia EXPORTADOS PELA ARGENTINA DURANTE O PERl'ODO 1973-1977 

Empresa 

1. De Smet Arg. S.A. 
2. NisalcoS.A. 

Fabrica de Oleo Vegetal 
Fabrica para a produgao de 
carne cozida e extrato de car- 
ne 

3. Standard Electric Arg. S.A. Troca de telefones autom^- 

ticos e fabrica de comunica- 

4. Sicon S.A. 

5. SEI Ingenieria S.A. 

6. Phoenicia S.A, 

7. NisalcoS.A. 

8. EmepaS.A. 

9. EmepaS.A. 

10. Talleres Adabor S.A, 

11. Lix K'lett S.A. 

12. Meitar Aparatos S.A. 

13. Dosicenter S.A. 

14. EximpartS.A, 

15. S.A. Lito Gonellae Hijo 

16. TechintS.A. 

17. Laboratorios Bago S.A. 

18. Benito Roggio e Hijos S.> 
19. NisalcoS.A. 

20. Meitar Aparatos S.A. 

21. Estabelecimentos Gele 
Eiectromecanica S. R.L. 

goes externas 
Sistema complete de comuni- 
cagoes para servigoc publicos 
Carne composta. iviatadouro 
completo e fabrica de empa- 

Destinagao 

Bolivia 

Brasil 

Equador 

Chile 

Ano 

1973 

1973 

1973 

1973 

Valor em 
US$ 

5.524.873 

200.000 

678.857 

2.829.398 

cotamento de carne para bife Cuba 1974 12.500.000 
Fabricas completas de pani- 
ficagao Cuba 1974 2.900.000 
Fabrica de produgao de glice- 
rina Mexico 1974 90.000 
15 silos de armazenagem com 
estruturas metalicas e material 
de revestimento para armaze- 
nagem portiiciria Cuba 1974 6.775.000 
Silos de estrutura metalica e 
"decks" e silos para fazendas 
avi'colas Cuba 1974 15.940.532 
Silos de metal "Mith" trans- 
portadores integrados Cuba 1974 2.829.073 
Instalagao de ar condicionado. 
ventilagao e aquecimento para 
edificios banccirios Paraguai 1974 90.000 
Processamento de frutas cftri- 
cas Cuba 1975 6.200.000 
Duas fabricas para a produ- 
gao de mel Cuba 1975 1.490.000 
Fabrica para a extragao de 
oleo vegetal a partir de semen- 
te de algodao Bolivia 1975 4.000.000 
Fornecimento, distribuigao e 
terminals de bombeamento de 
gas tfquido Equador 1975 1.998.300 
Oleodutos e estagoes de bom- 
beamento de oleo Peru 1975 120.000.000 
Fabricas para produgao de sn- 
tibioticos Bolivia 1975 220.000 
Aeroporto "turnkey" Paraguai 1975 52.000.000 
Fabrica para tratamento de 
agua para uso industrial Uruguai 1975 47.300 
Processamento de frutas cftri- 
cas, abacaxi e mandioca Bolivia 1976 8.810.000 

Fabrica para processamento e 
empacotamento de temperos Cuba 1976 1.441.000 
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22. De Smet Arg. S. A Fabrica completa para a extra- 
cao de oleo via solventes e fa- 
bricas de grao de chumbo pa- 
ra producao de bolos de giras- 
sol e soja Uruguai 1976 745.376 

23. Harial S.A. Fabrica para producao de oxi- 
do de chumbo Venezuela 1976 146.800 

24. Harial S.A. Fabrica para fundipao e recu- 
peracao de chumbo Venezuela 1976 105.700 

25. Cemati S.A. Manufatura de pecas sobressa- 
lentes de forjas para fabricas 
el6tricas Bolivia 1976 146.466 

26. Phoenic TA. Fabrica completa de panifica- 
cao Chile 1976 114.971 

27. Industrias Metalurgicas 
Caissutti S.A. Fabrica de processamento e 

matadouro de aves Paiaguai 1976 186*671 
28. Giuliani Hnos. S.A. Fabrica de alimentos balancea- 

dos em p6 Bol i via 1976 239.173 

29. Gases Industriales S.A. Fabrica de refinacao de gordu- 
ras Chile 1976 286.256 

30. Secadoras Iradi S.A. Fabrica de processamento e ar- 
mazenagem de grao Uruguai 1976 483.572 

31. Laboratories Bago S.A. Fabrica para extracao de ele- 
mentos ativos de vegetais Honduras 1976 450.000 

32. SE1 1 ngenieria S.A. Fabrica para manufatura de 
sodium caseinato e/ou calcio 
e soro de leite em po Uruguai 1977 269.854 

33. Tecnimontsade (Consorcio 
Italo-Argentino) Fabrica para producao de pes- 

ticidas Bolivia 1977 45.000.000 
34. Latinoconsult S.A. Hospital "turnkey" Costa do 

Marfim 1977 46.000.000 

TOTAL 340.742.179 

Fonte: Preparada pelos autores com informacoes originais. 

TABELA 4 

PLANTAS COMPLETAS E SERVICOS EXPORTADOS ANUALMENTE 
PER lODO 1973-1977 

AND N9 DE CONTRATOS 
ASSINADOS 

VALOR TOTAL 
EM US$ 

VALOR MEDIO 
FOR CONTRATO 

EM US$ 

PERCENTAGEM ANUAL 
SOBRE O PER lODO 

1973-1977 

1973 4 9.233.128 2.308.282 2,7 
1974 7 41.124.612 5.874.945 12,1 
1975 8 185.955.600 23.244.450 54,6 
1976 12 13.158.985 1.096.582 3,8 
1977* 3 91.269.854 30.423.285 26,8 

340.742.179 100,0 

Primeiros seis meses. 
Fonte: Construfda pelos autores a partir de dados originais. 

119 



INDUSTRIA NASCENTE 

TABELA 5 

N0MERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS E TRANSAgOES COMBINADAS 

ORIGEM DAS 
FIRMAS 

NUMERO 
DE 

FIRMAS 

NUMERO 
DE 

CONTRA- 
TOS 

VALOR TOTAL 
POR 

CONTRATO 

VALOR MEDIC 
EM US$ 

PORCENTAGEM 
SOBRE O TOTAL 

EXPORTADO 

Capital Nacional 20 28 168.505.817 6.018.065 49,45 
Multinacional 
— Subsidiarias 5 6 172.236.362 28.706.060 50,55 

34 340.742.179 100,00 

Fonte: Construi'da pelos autores. 

TABELA 6 

PARCELA DASSUBSIDlARIAS E CORPORAQOES MULTINACIONAIS 
NA EXPORTAgAO DE FABRICAS OU SERVIpOS 

FIRMA N9 DE CONTRATOS VALOR EM US$ PORCENTAGEM DO 
TOTAL EXPORTADO 

1. De Smet Arg. S.A. 
2. Standard Electric Arg. 
3. TechintS.A. 
4. Gases Industriales S.A. 
5. Tecnimontsade S.A. 

6.271.249 
678.857 

120.000.000 
286.256 

45.000.000 

172.236.362 

1,84 
0,2 

35,22 
0,08 

13,21 

50,55 

Fonte: ConstruTda pelos autores. 

TABELA8 

EXPORTAQAO DE PLANTAS E SERVIQOS POR PAl'S DE DESTINO 

PA IS N9DE 
CONTRATOS 

VALOR TOTAL 
EM US$ 

VALOR M6DIO 
POR CONTRATO 

PORCENTAGEM 
DO TOTAL 

EXPORTADO 

1. Cuba 8 
2. Bolivia 7 
3. Uruguai 4 
4. Paraguai 3 
5. Chile 3 
6. Equador 2 
7. Venezuela 2 
8. Peru 1 
9. Brasil 1 

10. Mexico 1 
11. Honduras 1 
12. Costa do Marfim 1 

50.075.612 
63.940.512 

1.547.102 
52.278.671 
3.230.625 
2.677.157 

252.500 
120.000.000 

200.000 
90.000 

450.000 
46.000.000 

340.742.179 

6.259.452 
9.134.358 

386.775 
17.426.223 

1.076.875 
1.338.578 

126.250 

14,70 
18,77 
0,45 

15,33 
0,95 
0,79 
0,07 

35,22 
0,06 
0,03 
0,13 

13,50 

100,00 

Fonte: Construi'da pelos autores. 
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