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Resume 

Este trabalho analisa: (a) a organizagao do 
setor de construgao e engenharia (SCE) no Bra- 
sil, em termos da sua organizagao e desempe- 
nho recente; e (b) o processo de internacionali- 
zagao da produgao e a compelitividade interna- 
cional do SCE. Tamb&n 6 apresentado um con- 
junto de consideragoes de polflica e estratdgia 
econdmica vinculadas diretamente ao SCE. 
Neste sentido, argumenta-se em favor de uma 
polftica de liberalizagao do segmento de constru- 
gao, haja vista seus efeitos positives sobre a for- 
magao de infra-estrutura, balango de pagamen- 
tos, transferdncia de tecnologia e negociagoes 
multi laterals. 
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Abstract 

This paper deals with the following issues: (a) 
the organizations of the construction and engi- 
neering sector (SCE) in Brazil; and (b) the pro- 
cess of the internationalization of production and 
the international competitiveness of the SCE. Al- 
so, the paper presents a set of economic policy 
issues related to the SCE. A policy of liberaliza- 
tion of the construction industry would have posi- 
tive effects on the development of infra-structu- 
re, balance-of-payments adjustment, technology 
transfer and multilateral trade negotiations. 

Key words: construction, engineering, interna- 
tionalization of production, international insertion, 
brazilian economy, great economic groups, libe- 
ralization, multilateral trade negotiations, interna- 
tional competitiveness, industrial organization. 

Introdu^ao 

As atividades de construgao e engenharia tendem a ser importantes em 

economias que atingiram um nivel relativamente elevado de acumulagao de 

O autor 6 professor da FEA/UFRJ. 
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capital. Os dados disponfveis do novo sistema de contas nacionais da FIBGE, 

para 1980, informam que o setor de construgao representa 6,5% do RIB (FIB- 

GE, 1988, Tabela 22). Esta parece ser, todavia, uma subestimativa da impor- 

tancia efetiva deste setor na economia nacional, visto que nas contas nacio- 

nais estes dados restringem-se & construgao civiK1). 

O setor de construgao e engenharia (SCE) inclui, de um modo geral, seis 

gruposjde atividades produtivas: (i) servigos de projeto ou consultoria de enge- 

nharia e arquitetura; (ii) servigos especiais ou auxiliares de engenharia; (iii) 

construgao civil leve ou edificagao; (iv) construgao civil pesada; (v) construgao 

ou montagem industrial, e (vi) incorporagao. Embora existam diversos tipos de 

classificagao setorfal, esta parece ser a mais conveniente, quando se procura 

enfatizar atividades e empresas que tern uma certa similaridade no que diz 

respeito ao produto e ao mercado. (CHAVES, 1985, p. 19). 

Uma especiflcidade importante do SCE 6 que a parte de servigos stricto 

sensuh atividades (i), (ii) e (vi) da classificagao acima - requer uma capacita- 

gao gerencial e tecnica (principalmente de engenharia) de natureza geral, mas 

tamb^m altamente especializada. For outro lado, as atividades de construgao 

(iii-v), envolvem, al6m desta capacitagao, o uso abundante de mao-de-obra 

com baixo grau de qualificagao. Isto e, o SCE 6 um dos alicerces da capacita- 

gao tecnolbgica e, simultaneamente, tern um impacto importante sobre o nfvel 

de emprego. AI6m disto, tendo em vista a importancia do setor no processo de 

acumulagao de capital, a existencia de um "complexo" da construgao consoli- 

dado e competitivo pode ter efeitos positives sobre o balango de pagamentos 

em decorrencia da economia de divisas na substituigao de importagao (de ser- 

vigos e bens). As atividades de exportagao dos servigos de construgao e enge- 

nharia tamb&n podem gerar uma receita significativa de forma direta ou indire- 

ta, atrav^s da exportagao de bens vinculada & exportagao de servigos. 

Dados recentes mostram que haveria cerca de 1,5 milhoes de operdrios 

trabalhando no SCE em 1988 (DIRIGENTE CONSTRUTOR, 1988, p. 20)(2)l In- 

formagoes relativas ao mercado formal indicam um nfvel de emprego de cerca 

de 1,0 milhao de indivlduos no setor de construgao civil, em 1986, o que repre- 

senta 4,5% do total do emprego no mercado formal (Anu&io RAIS, 1986). No 

que diz respeito ks transagoes internacionais do SCE, vale destacar'que embo- 

ra estas transagoes representem uma proporgao relativamente pequena do 

valor da produgao deste setor, tanto no Brasil quanto em outros pafses (e g 

(1) Na definigSo da FIBGE a construgSo civil "abrange toda a atividade de constaicSo de edificacoes 
obras vi^rias e construgao pesada, incluindo reparagSo ou manutengSo, exercida por emoresas 
especializadas, produtores independentes ou porconta prdpria" (FIBGE, 1988, p 55) 

(2) Ainda segundo o DIRIGENTE CONSTRUTOR (1988, p. 20). o nlvel de emprego (openSrios) no 
setor de construgSo e engenharia teria sido de 3,2 milhfies em 1982 e 2,5 milhOes em 1985 
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Estacios Unldos), estima-se que em 1987 a receita de exportagao de servigos 

de construgao e engenharia foi de US$ 700/800 milhdes (DIRIGENTE CONS- 

TRUTOR, 1988, p. 27). Este valor representaria urn pouco menos de 10% do 

valor do faturamento total das 548 maiores empresas das atividades de cons- 

trugao e engenharia consultiva(3)). 

Neste trabalho e apresentada uma analise da organizagao setorial - ca- 

ractensticas gerais, estrutura e desempenho (segao 1) - e da internacionaliza- 

gao da produgao do SCE (segao 2)4 Em seguida sao feltas algumas considera- 

goes sobre a competitividade internacional das empresas brasileiras (segao 3). 

Na parte final, sao discutidas algumas questoes relativas ao SCE no contexto 

das negociagdes multilaterais orientadas para a liberalizagao dos mercados. 

Tambem sao apresentadas algumas consideragdes de polftica e estrategia 

econdmica vinculadas diretamente ao SCE, tendo em vista a atual deteriora- 

gao da capacidade de financiamento do Estado, que se constitui no principal 

determinante da evolugao do setor. 

1 - Organizagao "Industrial" 

A andlise mais detalhada do SCE defronta-se com o problema de que a 

diversidade das atividades de construgao e engenharia leva a uma necessaria 

agregagao de atividades inclufdas em fontes oficiais (censos e inqueritos espe- 

ciais) e nao oficiais (e. g., peribdicos especializados). Alem disto, estas ativida- 

des aparecem descritas de forma distinta em diferentes estatisticas (GON- 

QALVES, 1989). 

Nao obstante, utilizando-se os dados de 1980 da FIBGE, b possfvel cons- 

tatar, na tabela 1, que o subsetor de edificagoes responde por 56,6% das em- 

presas e 43,2% da receita operacional, enquanto o subsetor de etapas especf- 

ficas e responsavel por 27,4% das empresas e 13,6% da receita Ambos os 

subsetores caracterizam-se pela existencia de urn grande numero de pequenas 

empresas, que realizam urn sem numero de tarefas especializadas durante 

uma construgao. Isto faz com que a receita operacional media destes subseto- 

res corresponda a menos 1/10 e menos de 1/20 da receita mbdia das empre- 

sas de "obras vibrias" e "grandes estruturas", respectivamente. Nestes dois ul- 

timos subgrupos encontram-se cerca de 400 empresas (3,3% do universe) que 

respondem juntas por 26,2% da receita total do SCE. 

(3) Of. Quem e Ouem na Economia Brasileira (1988, p. 186). Segundo esta publlcag^o, o faturamento 
das 548 maiores empresas de construgao e engenharia foi de 533 milhoes de cruzados em 1987. 
Estas empresas empregavam cerca de 580 mil trabalhadores no final de 1987. 
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TABELA1 

NUMERO DE EMPRESAS E VALOR DA RECEITA OPERACIONAL 

DA INDUSTRIA DA CONSTRUgAO SEGUNDO TIPOS DE 

OBRAS E SERVIQOS: 1980 

Receita 

Tipos de Obras e Servigos Numero de % Operacional % 

Empresas (Cr$ Milhao) 

Edificagoes 6.633 56,6 402,3 43,2 

Obras Vi^irias 248 2,1 143,5 15,4 

Grandes Estruturas 145 1.2 91,2 9,8 

Montagem Industrial 238 2.0 70,6 7,6 

Outros Tipos de Obras 611 5,2 78,0 8,4 

Etapas Espedficasj 3.219 27,4 126,8 13,6 

Demoligao 32 0,3 0,2 — 

Servigos de Complementagao 322 2.7 12,6 1,4 

Servigos Nao-Especificados 281 2,4 4,9 0,5 

Total 11.729 100,0 930,6 100,0 

Fonte: Inqufritos Especiais. Inddstria da ConstrugSo (1980, Vol. 6, n94,1- parte, p. 424); Rio de Janei- 
ro, 1984. 

A comparagao dos dados da FIBGE com os de outras fontes (e. g., Ca- 

dastro do SERPRO para 1979) revela duas outras caracterfsticas do setoK4). 

i) mobilidade intema: 73,3% das empresas se autoclassificam como de 

construsao geral, (47,2%) ou outras (26,5%), e estes dois grupos detem 

69,8% da receita (SERPRO, s. d.). Isto significa que uma proporgao elevada de 

empresas n§o parece estar ligada exclusivamente a uma unica atividade; e 

ii) a grande diversidade de atividades: na rubrica outros encontram-se, 

por exemplo, importantes empresas de consultoria, projetos e do setor imobilte- 

rio (CRAVES, 1985, p. 145). 

Apesar da dificuldade de se classificar empresas do SCE, em decorrencia 

(4) Os dados coletados pelo SERPRO (s. d.) tamb^m mostram estes aspectos. No cadastro do SER- 
PRO a classificagSo baseia-se na atividade autodeclarada da empresa, enquanto que no lnqu6rito 
da FIBGE a classlficagSo 6 feita tendo como base a atividade respons^ivel pelamaior parte da re- 
ceita operacional da empresa. 
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da propria mobilidade interatividades das empresas e da enorme diversidade 

de atividades, os dados |disponiveis colocam em destaque as atividades de edi- 

ficagoes e, princlpalmente, construgao pesada. Este fato 6 ainda mars-evidente 

quando se analisam os dados para as grandes empresas do setor. 

Na tabela 2 verifica-se que 133 empresas de construgao pesada (1/4 da 

amostra das maiores do setor) respondem, respectivamente, por cerca de 2/3, 

3/4 e 1/2 do faturamento, patrimonio e emprego total das 509 maiores empre- 

sas da construgao. Nao obstante, vale mencionar que as empresas de constru- 

gao pesada tambem operam em outras areas: cerca da metade das empresas 

tinha atividades em outros subsetores, alem da construgao pesada. Este e, na 

realidade, o fenomeno da mobilidade interatividades acima mencionada. 

TABELA 2 

AS MAIORES EMPRESAS DO SETOR DE CONSTRUgAO E ENGENHARIA: 1987 

PatrimOnio Pessoal 

Atividade Numero de Faturamento Lfquido Ocupado 

Empresas (Cz$ Bilbao)! (Cz$ Bilbao)) (Mil) 

Construgao Pesada 133 316,2 409,9 282,3 
Edificagoes 88 51,3 47.7 71,1 

Servigos Auxiliares de Engenharia 81 38,7 24,5 40,0 

Montagem Industrial 48 62,4 26,4 97,2 

Consultoria de Engenharia e 

Arquitetura 82 40,8 17,5 47,0 
Incorporagoes 77 21,5 42,2 29,1 

Total 509 530,9 568,2 566,7 

Fonte: O Dirigente Construtor, Vol. XXIV, n9 7, julho 1988. 

No que diz respeito ao desempenho geral do SCE, ap6s urn crescimento 

a taxaslrelativamente altas e estdveis entre meados das d^cadas de 60 e 70, o 

setor apresenta urn comportamento dclicol nos ultimos anos. Embora os dados 

da tabela 3 sejam influenciados pela variagao cambial, podemos verificar os 

efeitos da desaceleragao da economia brasileira (em particular, dos investi- 

mentos publicos) sobre o desempenho do setor, desde os ultimos anos da d§- 

cada passada. A retragao do nlvel de emprego e faturamento 6 evidente no pe- 
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rfodo de recessao do infcio dos anos 80. No perlbdo mais recente a rentabflh 

dade tem sldo significativamente menor do que em meados da d^cada passa- 

da, enquanto o nfvel de emprego nao parece ter aumentado de forma expresr 

siva Comparando-se o desempenho do periodo 1985-87 com o perlbdo 

1975-77, verificamos que o nfvel de emprego mbdlo das empresas caiu 12,6%, 

enquanto o faturamento e o patrimonio cresceram a taxas mbdias anuais de 

3,2% e 5,1%, respectlvamente. A taxa mbdia de lucro reduziu-se de 11,6% em 

1975-77 para 8,7% em 1985-87. Apesar da crise econbmica e da magnitude 

dos clclos, as grandes empresas do SCE tern apresentado urn significativo 

grau de acumuiagao e capitalizagao. 

TABELA 3 

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SETOR DE CONSTRUQAO 

E ENGENHARIA: 1975-1987 

(Valores em US$ Bilboes) 

Numero de 

Ano Patrimbnio Faturamento Numero de Empregados Rentabilidadefc) 

Lfquido Empresas (Mil) {%) 

1975 3.5 6.9 ad. 560 123 

1976 3.7 7.3 515 581 11.7 

1977 5.3 9.4 606 721 10.7 

1978 5,6 12.1 618 705 9.7 

1979 3.7 11.2 589 671 5,6 

1980 4.1 10,9 604 670 63 
1981 4.8 13.7 606 690 83 
1982 5,6 14,4 614 618 7,0 

1983 4.0 8.2 545 473 43 
1984 4.5 7.8 522 473 9,1 

1985 5.2 8,8 511 490 11.9 

1986 7.6 10,2 522 573 8,1 
1987 7.9 13,5 509 567 6,0 

Notas: Para o patrim6nio utilizou-se a taxa de 31 de dezembro, enquanto que para o faturamento utili- 
zou-se a taxa m§dia do ano. 
(a) Lucro Lfquido/Faturamento 

Fonte: Revista Dirigente Construtor, diversos numeros. 
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No que diz respeito a estrutura do mercado interno, a principal caractens- 

tica do SCE e a coexistencia de um elevado numero de pequenas empresas 

com um reduzido numero de empresas de grande porte. Os dados do Inqu^rito 

da Construgao de 1980 mostram que aproximadamente 9.000 empresas (75% 

do universe), que tinham menos de 50 empregados, respondiam por cerca de 

12% do emprego e da receita do setor, enquanto que as 350 maiores - com 

mais de 500 empregados J. e., 3% da amostra, eram respons^veis por mais 

da metade do emprego e da receita total do setor (tabela 4). Deve-se ressaltar, 

todavia, que cerca de 1/4 das empresas tinha entre 50 e 500 empregados em 

1980, e estas empresas respondiam por aproximadamente 30% das atividades 

produtivas do setor. 

TABELA 4 

DADOS DO SETOR DE CONSTRUQAO E ENGENHARIA SEGUNDO O 

GRUPO DE PESSOAL OCUPADO: 1980 

Imobilizado Pessoal Receita 

Grupos de Pessoal Ocupado Numero de (31-12-80) Ocupado Operacional 

Empresas (Cr$ Bilbao) (Mil) (Cr$ Bilbao) 

Sem Declaragao 63 0,1 — 0,5 

1 - 4 1.718 2.5 4,9 7,5 

5- 9 2.071 4.9 14,1 15,9 

10- 19 2.317 10,7 32,1 29,2 

20- 49 2.614 29,9 82,0 60,9 

50- 99 1.251 23,4 87,0 61,4 

100-249 1.057 50,3 166,7 127,6 

250 - 499 383 26,9 132,3 88,5 

500 e mais 350 110,8 596,8 510,0 

Total 11.824 259,6 1.116,0 901,4 

Fonte: FIBGE: lnqu4ritos Especiais. Industria de Constru?§o (1980, Vol. 6, n9 4, 1f parte, pp. 168-169) 
Rio de Janeiro, 1984. 

Os dados sobre a distribuigao das empresas segundo o valor da receita 

operacional confirmam a situagao antes descrita. Assim, as 539 maiores em- 

presas, cada uma delas com uma receita operacional anual de pelo menos 

US$ 4,6 milhoes, respondiam por mais da metade do imobilizado e do empre- 

Est. econ. S§o Paulo, 20(1): 29-58, jan.-abr. 1990 35 



SETOR DE CQNSTRUQAO E ENGENHARIA,     

go e de aproximadamente 70% do faturamento total do setor em 1980. Havia, 

ainda, cerca de 6.100 pequenas empresas (52% do universo) com urn receita 

operacional mensal de aproximadamente US$ 15 mil (FIBGE, 1984, p. 

276-277). 

A extraordinciria importancia relativa das "empresas gigantes" do SCE fi- 

ca caracterizada pelo fato de que entre as 100 maiores empresas do Pals, se- 

gundo o valor do faturamento em 1987, havia sete grandes construtoras. E en- 

tre as 200 maiores empresas do Pals destacam-se 12 grandes construtoras, 

sendo que o faturamento total do conjunto destas 12 grandes empresas foi de 

aproximadamente US$ 5,9 bilhoes em 1987. Neste conjunto destacam-se 5 

grandes empreiteiras (Camargo Corr§a, A. Gutierrez, N. Odebrecht, Mendes Jr. 

e C. R. Almeida). A tendencia de aumento do grau de concentragao no SCE 

parece evidente ao considerarmos a participagao do faturamento destas "5 

grandes" no faturamento total das 500 maiores empresas do setor: 13,9% em 

1975, 20,1% em 1980 e 30,0% em 1987(5). 

Aldm disto, cabe destacar que entre os 20 maiores grupos privados na- 

cionais encontram-se seis grupos economicos ligados, de forma direta e pre- 

dominante, ao setor de construgao (com a posigao no "ranking" colocada entre 

parenteses), a saber: Camargo Correa (3), Andrade Gutierrez (6), Odebrecht 

(9), Mendes Jr. (12), C. R. Almeida (14) e Itamarati (17). Estes seis grupos ti- 

nham no final de 1987 urn patrimonio liquid© de US$ 4 bilhoes, receita opera- 

cional llquida de US$ 7,8 bilhoes e mais de 150.000 empregados (tabela 5). 

Os principals grupos economicos atuantes no SCE, que exercem posi- 

goes de lideranga, tambem se caracterizam por urn elevado grau de diversifi- 

cagao de suas atividades (ver tabela 5). Os dois maiores grupos tern uma es- 

trutura verticalmente integrada (para cima e para baixo), alem de apresentarem 

as caracterfsticas de conglomerado. Estes grupos tern, provavelmente, uma es- 

trutura organizacional de forma multidivisional. Os outros grupos apresentam- 

se com significativo grau de verticalizagao e tambem apresentam uma certa 

diversificagao de atividades. 

No que diz respeito a estrutura organizacional destes grupos "gigantes", 6 

bastante prov^vel encontrarmos em todos eles a estrutura multidivisional "cor- 

rompida" Esta ultima caracteriza-se pela existencia de urn presidente-diretor- 

geral (PDG), que 6 o principal acionista e ao mesmo tempo o principal executi- 

ve do grupo. Este PDG interfere no processo de tomada de decisao do grupo e 

das firmas participantes do grupo, de tal forma que sua existencia determina 

as ligagoes interorganizacionais e o escopo de atuagao de divisoes ou depar- 

(5) Ver Quem 4 Quem na Economia Brasileira, Ed. Visao, S§oPaulo, diversos numeros. Tamanho 
dasamostras: 1976=443; 1980=475; 1987=548. 
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tamentos (a nivel do grupo) com relagao ao planejamento estrat^gico, adminis- 

tragao de pessoal, auditoria, finangas etc.(6). 

Neste ponto vale discutir a questao da concentragao setorial. Os dados 

da tabela 6 mostram que a construgao pesada apresenta o mais elevado grau 

de concentragao. Para se explicar esse nlvel de concentragao 6 necesscirio ter 

em conta a presenga de uma dezena de empresas gigantes, cuja receita ope- 

racional conjunta eleva-se a 69,1% do total das 133 empresas que compoem a 

amostra das maiores na construgao pesada. As 5 maiores deste segmento - 

Andrade Gutierrez, Odebrecht, Mendes Junior, Camargo Correa e C. R. Almei- 

da - destacam-se nitidamente das demais e caracterizam o mercado das 

obras de grande porte como urn oligopblio (diferenciado), enquanto o resto do 

mercado mostra-se mais competitivo (PROCHNIK, 1987). 

TABELA 6 

CONCENTRAQAO DA RECEITA OPERACIONAL FOR 

SUBSETOR DA CONSTRUQAO CIVIL 

Coeficiente de Construgao Edificagoes Consultoria Servigos Incorpo- Montagem 

Concentragao Pesada Auxiliares ragao Industrial 

CR 5 52,6 40,7 36,0 37,7 47,3 45,8 

CR 10 69,11 57,2 56,3 55,1 57,4 67,7 

CR 15 76,2 68,3 70,2 64,9 65,5 79,4 

CR 20 80,9 75,0 77,8 71,6 73.1| 87,5 

N9 de Empre- 

sas 133 88 82 81 77 48 

Fonte: Dirigente Construtor, Voi. XXIV n9 7, Julho de 1988. 

Os menores coeficientes de concentragao sao da consultoria e dos servi- 

gos auxiliares. Estes, na realidade, apresentam barreiras & entrada relativamen- 

te menores do que as da construgao pesada e montagem industrial. AI6m dis- 

to, deve-se mencionar a enorme diversidade destes dois segmentos. Este fato 

6 importante para a relativizagao dos resultados a partir de amostras das maio- 

res empresas. 

(6) Ver por exemplo, LEFF (1978). Os grupos coreanos s§o analisados por CHANG & CHOI (1988). 
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Para concluir esta segao, cabe perguntar: De que forma as empresas do 

SCE tem reagido acrise dos anos 80? 

A evidencia internacional mostra tres padroes dlstlntos. As empresas nor- 

te-americanas optaram por uma estrategia de diversificagao^ investindo em atl- 

vidades industrials, assim como procuraram uma maior especializagao em 

obras e montagem industrial em segmentos com alta intensidade tecnolbgica. 

As empresas europ&as e japonesas que, de urn modo geral, fazem parte de 

conglomerados, procuraram o caminho das fusoes e reagrupamentos. Na Eu- 

ropa verificou-se, inclusive, o desaparecimento de grandes empresas de cons- 

trugao. Finalmente, empresas da Cor&a do Sul, Formosa e Turquia associa- 

ram-se aos grandes grupos industriais destes paises, com o intuito de melhora- 

rem a sua capacitagao tecnologica. Cabe ainda destacar que as empresas co- 

reanas estabeleceram filiais nos EUA (NIOSI, 1988). 

As empreiteiras brasileiras seguem o chamado "modelo anglo-saxao", vis- 

to que foram fundadas para realizar, principalmente, trabalhos de construgao e 

engenharia relatives aos servigos de utilidade publica. No "modelo continental" 

(Europa, Japao e alguns paises em desenvolvimento), as empreiteiras fazem 

parte de conglomerados financeiros ou industriais. No caso das empreiteiras 

"gigantes" no Brasil, verifica-se que elas evolufram no sentido de se transfor- 

marem em verdadeiros conglomerados ou, entao, de aumentarem a diversifi- 

cagao atrav^s da vertical izagao. 

A andlise das estrat^gias empresariais frente a crise dos anos 80 defron- 

ta-se com a precariedade dos dados. Nao obstante, existe alguma evidencia 

sugerindo que as empresas brasileiras do SCE foram protegidas dos efeitos da 

crise, em certa medida, pela polftica de reserva de mercado. Conforme discuti- 

do na segao 1, apesar da crise o conjunto das empresas de construgao e en- 

genharia apresentou urn razocivel desempenho nos anos 80. Neste ponto, cabe 

destacar que nem mesmo as posigoes de predominancia no mercado parecem 

ter sido abaladas no perlodo em questao. Para ilustrar, as 9 maiores empresas 

de construgao, em 1979, permaneciam entre as 12 maiores em 1987- No que 

se refere ao segment© de engenharia, constatamos que as 9 maiores empre- 

sas, em 1979, permaneciam entre as 14 maiores em 1987. Obviamente, ocor- 

reram mudangas no ranking (principalmente no caso dos servigos de enge- 

nharia), porem, o fato e que as "grandes" empresas do final da d^cada de 70 

oontinuam com suas posigoes dominantes de mercado praticamente inaltera- 

dos no final da d^cada de 80 (Quern e Quern na Economia Brasileira, 1980 a 

1988). 

Por outro lado, as "grandes" empresas de construgao adotaram e/ou for- 

taleceram suas estrat^gias de diversificagao - principalmente vertical izagao - 

e conglomeragao no penodo. Para ilustrar, o grupo CamargoCorreajque possui 

empresas nos setores prim^rio, secundcirio e terci^rio, investiu mais recente- 
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mente na criagao de cavalos! A Andrade Gutierrez tornou-se a empresa naclo- 

nal com o malor faturamento no Pals (receita bruta de aproximadamente \JS$ 

400 milhoes) em 1988. A estrategia do grupo Andrade Gutierrez tern sido uma 

diversificagao crescente e, atualmente, possui 14 empresas, entre elas uma te- 

brica de didxido de tit^nio, uma firma de tdxi adreo e outra de melhoramento 

gendtico na agropecudria. Aldm disto, esta que d a mais importante empresa 

brasileira exportadora de servigos do SCE, conta com 3 filiais no exterior - 

Londres, Lisboa e Houston (Jornal do Brasil, 23/7/89). 

Com relagao d diversificagao, atravds da exportagao de servigos de cons- 

trugdo e engenharia, a crise no mercado intemacional efetivamente dificultou a 

consecugao desta estratdgia. Os dados discutidos na segao 3 parecem confir- 

mar este argumento. Para ilustrar, podemos ainda mencionar o caso da Andra- 

de Gutierrez, a Onica construtora brasileira a constar no ranking das 250 maio- 

res empresas atuando no mercado intemacional em meados da ddcada de 80. 

Segundo os dados disponfveis, os contratos no exterior representavam 32% do 

valor total da carteira da empresa em 1985 (NIOSI, 1988, p. 80), sendo que es- 

ta relagao tinha cafdo para 25% em 1988 (Jornal do Brasil, 23/07/89): o valor 

dos contratos no exterior aumentaram de US$ 155 milhoes, em 1985, para 

US$ 200 milhoes, em 1988. 

2. Internacionalizagao da Produgao 

Os tres mecanismos ou formas bdsicas da internacionalizagao da produ- 

gao sao: atuagao de subsidiarias no exterior, com^rcio e licenciamento de ativo 

especffico & firma. As transagoes internacionais do SCE, por seu turno, envol- 

vem o movimento transfronteira de equipamentos e/ou pessoas. Contrariamen- 

te a outras atividades de servigos, c processo de internacionalizagao do SCE 

nao exige, de urn modo geral, o estabelecimento de subsidiarias. Mesmo a al- 

ternativa de joint ventures parece ser o resultado de pressoes ou regulamenta- 

goes dos pafses importadores (GATT, 1989, p.4). Para ilustrar, as 20 maiores 

empresas de construgao no mundo tinham uma m&jia de 16 subsidiarias no 

exterior em 1986. Para urn conjunto de 15 setores de servigos essa mddia era 

31, e somente em tres casos (resseguros, com^rcio varejista e advocacia) a 

mddia era inferior a 16 (UNCTC, 1988, p. 407). 

No que se refere ^ atuagao de empresas estrangeiras no pafs, os fatos 

mostram que os grupos privados nacionais predominam nas diversas ativida- 

des do SCE (FERRAZ, 1981, p. 79-110). Em 1977, por exemplo, haviam 12 

empresas transnacionais (ET) numa amostra de 44 maiores empresas do setor 

(GONQALVES, 1983, p. 85). Estas empresas respondiam por 3,5% do patrimo- 

nio liquidb, 6,0% das vendas e 8,3% do emprego da amostra. Neste conjunto 

de ET destacavam-se quatro subsidiarias de ET norte-americanas que partici- 
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pavam em mais de 40% das vendas feitas pelo conjunto das ET. Duas subsi- 

didrias italianas tamb^m tinham um lugar de destaque nesta amostra, visto 

que respondiam por mais de 80% das vendas totals da amostra. 

Dados de Chaves (1985, cap. 3) para 1983 mostram a existencia de 13 

empresas estrangeiras entre as 460 maiores de todo o setor, que respondiam 

por 4% do patrimonio llquido e 9% do faturamento da amostra. No que se refe- 

re a edificagoes, o capital privado 6 predominante e a presenga do capital es- 

trangeiro ou estatal ^ quase imperceptlvel. Na construgao pesada ocorre algo 

semelhante, sendo que este 6 ainda dominado por um oligopblio nacional. No 

subsetor de montagem industrial a presenga do capital estrangeiro 6 visivel, 

contando com empresas entre as maiores do rankingf- Techint e SADE, 3- e 

6§ por faturamento, respectivamente. Em "servigos especfficos" a presenga de 

firmas estrangeiras faz-se nas breas mais complexas e especializadas, que en- 

volvem servigos tecnologicamente mais sofisticados. 

Dados para 1987 mostram tambem uma presenga modesta de empresas 

estrangeiras. Entre as incorporadoras detecta-se a presenga de 4 multinacio- 

nais, onde a incorporagao surge como forma de diversificagao dos investimen- 

tos de empresas ligadas ao setor financeiro, e.g., grupo Brascan. Na area de 

consultoria encontram-se tambbm 3 empresas de capital estrangeiro entre as 

grandes e mbdias. Estas 7 empresas estrangeiras respondiam por 6,7% do pa- 

trimonio e 8,6% do; faturamento das 102 maiores empresas de servigos de en- 

genharia consultiva (GONQALVES, 1988, Tabela V). 

Vale ainda mencionar que, segundo Guimaraes (1984), no seu.estudo 

sobre a exportagao de servigos de engenharia (divididos em 3 categorias: con- 

sultoria, desenho e asslstencia tbcnica; servigos de montagem; servigos auxilia- 

res), de uma amostra de 93 firmas e 297 contratos, 7 subsidibrias de firmas es- 

trangeiras foram responsaveis por 28 destes contratos. 

O resultado a que se chega jb foi mencionado; a presenga do capital na- 

cional privado b hegemonica do SCE. Este fato decorre da consolidagao de um 

processo iniciado nos anos 50 - b excegao dos setores de edificagao e incor- 

poragao onde as empresas nacionais jb eram dominantes desde os anos 40 

quando empresas estrangeiras supriam uma parte importante do mercado in- 

terno. 

Nao obstante, algumas empreiteiras de obras e empresas de projetos in- 

ternacionais atuam no mercado brasileiro, nao somente via suas subsidibrias, 

mas tambbm atravbs de contratos de assistencia tecnica, engenharia]consulti- 

va e execugao de obras mais complexas. Segundo Chaves (1985, Tabela 3.8) 

cerca de 50 empresas de construgao e 50 empresas de engenharia atuaram no 

Brasil em 1982. 

As empresas estrangeiras atuam tambem atravbs da formagao de con- 

sbrcios e associagoes para obras especfficas e de servigos de engenharia 
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Como no Brasil as empresas nacionais de engenharia contam com um aparato 

institucional que Ihes garante reserva de mercado, a atuagao das firmas es- 

trangeiras se faz geralmente na base de contratos de asslstencia t^cnica, con- 

sultorias especializadas^ e servigos de grande complexidadef7). 

For outro lado, o movimento de internacionalizagao da produgao do SCE 

foi tlpico das grandes empresas. Foram essas as responsciveis pelas iniciativas 

pioneiras e que tornaram a exportagao de servigos de engenharia uma ativida- 

de permanente e concretamente inserida nas suas respectivas estratdgias de 

crescimento (GUIMARAES, 1984, p. 55-60). 

Os dados disponfveis quanto alintemacionalizagao da produgao das em- 

presas brasileiras de construgao e engenharia sao bastante preccirios (GON- 

QALVES, 1989). O unico levantamento sistem^tico foi feito pela ABEMI, que o 

publicou no relatbrio anual da diretoria de 1984. Os dados correspondem aos 

contratos de servigos de engenharia no exterior realizados at6 Janeiro de 1984. 

A an^lise detalhada destes dados 6 feita por Chaves (1985, p. 192-206) e, con- 

sequentemente, nao vale a pena duplicci-la neste nosso estudo. As rafzes his- 

tdricas do processo de transnacionalizagao da grande empresa do SCE sao 

discutidas de forma clara em Ferraz (1981, p. 111-143) e Guimaraes (1984, 

parte III). Nestes estudos ficam caracterizados os principals aspectos da expor- 

tagao do SCE do Pafs at^ o infcio da d^cada de 80. Assim, procuraremos res- 

saltar os aspectos menos evidentes e levantar algumas hipbteses para um tra- 

balho empirico mais aprofundado, levando em conta a experiencia mais recen- 

te. 

A pesquisa da ABEMI indica que mais de uma centena (e, talvez, ate 

duas centenas) de empresas brasileiras envolvem-se em obras ou projetos no 

exterior desde o infcio dos anos 70. Todavia, parece que um numero mais re- 

duzido de grandes empresas (2 ou 3 dezenas) tern operagbes internacionais 

mais pemnanentes e sistembticas no conjunto das atividades da empresa. Isto 

deve-se, em grande medida, ^is barreiras k entrada no mercado internacional, 

que sao particularmente elevadas em termos financeiros, tecnolbgicos, geren- 

ciais e organizacionais. Neste sentido, os grandes grupos do setor estao numa 

situagao privilegiada, enquanto que para as empresas de menor porte, embora 

possam contar com -apoio de natureza financeira k exportagao de servigos de 

engenharia, os outros obstbculos persistem(8). 

(7) O principal aparato legal que concede reserva de mercado para o setor de construgao e engenha- 
ria 6 o segulnte: Decreto n9 64345 (10/04/69); Decreto n9 66864 (10/07/70); Decreto n9 73685 
(19/02/74); ResolugSo ODE n9 06/74; ResolugSo CDE n9 10/75; Decreto n9 76409 (09/10/75) e 
Resolugao CDE n9 30/77. Este aparato refere-se, principalmente, & polltica de compras governa- 
rnentais que d£ tratamento preferencial Ss empresas nacionais. 

(8) Seguhdo GUIMARAES (1984, p. 59-60) o valor do flnanciamento S exportagao dado pela CACEX 
empresas do SCE foi de US$ 946 mllhOes no perfodo de 1976-83. Este flnanciamento tinha um 
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No que diz respeito operagoes internacionais, principalmente de em- 

presas projetistas de menor porte, vale menclonar que uma proporgao relati- 

vamente importante de projetos realizados no exterior nao se localizam nas 

^reas de engenharia e construgao. Este fato fica evidente na ancilise dos con- 

tratos realizados nas economias avangadas (Europa e America do Norte) at6 

Janeiro de 1984. Dos 29 contratos feitos nestas duas regioes, pelo menos 10 

correspondiam a estudos de adaptagao de projetos e obras realizadas no Bra- 

sil; 4 referiam-se a estudos de mercado no Brasil; e 4 contratos eram de pres- 

tagao de informagoes. Al^m disto, 4 contratos eram de operagoes de joint-ven- 

tures ou fabricagao de algum produto no Pais. Em 5 outros projetos era diffcil 

saber se o projeto seria executado no exterior, embora pela breve descrigao 

tem-se a impressao que alguns seriam efetivamente realizados no Pafs. 1 

A distribuigao geogr^fica dos contratos mostra, por seu turno, que os pai- 

ses em desenvolvimento (e a America Latina, em particular) sao os principais 

mercados das empresas brasileiras de construgao e engenharia. Os mercados 

da America do Norte e da Europa responderam por cerca deje.S0/© dos contra- 

tos feitos at6 Janeiro de 1984. Cabe, contudo, ressaltar que o numero de con- 

tratos, sem os dados correspondentes de valor e prazo, 6 urn indicador de utili- 

dade bastante limitada, o que significa que devemos ter grande cautela na 

ancilise empfrica. Cabe mencionar, ainda, que as empresas do SCE atuando no 

exterior parecem ter uma "preferencia revelada" pelos mercados do Terceiro 

Mundo (com destaque para a Ame'rica Latina, seguida pela|Africa). As razoes 

desta preferencia seriam: semelhanga de costumes, problemas e idiomas, pro- 

ximidade geografica, receptividadei e falta de tecnologia apropriada (FUNCEX, 

1982, Vo! 3, p. 90). Estas sao, contudo, as razoes aparentes. Na realidade, os 

pafses em desenvolvimento representam 3/4 do mercado mundial de constru- 

gao e engenharia, alem de apresentarem mercados nacionais com menores 

barreiras ^ entrada (OTA, 1987, p. 13). 

No que se refere ao tipo de atividade, os dados da ABEMI tamb&ri mos- 

tram que quase 70% dos contratos referiam-se a estudos e projetos. Alem dis- 

to, no conjunto de 111 contratos de construgao e montagem industrial, hci so- 

mente 3 contratos deste ultimo tipo que foram executados na Europa, e ne- 

nhum na America do Norte. Os tres contratos referem-se provavelmente a dois 

servigos de instalagao do sistema de drenagem ou servigo de reequipagem de 

plataformas de exploragao de petrdleo da Petrobrds contratadas na Franga. 

A andlise de distribuigao setorial dos contratos fica prejudicada pela im- 

possibilidade de identificagao de 30% destes contratos. Os dados da ABEMI 

elevado grau de concentragao em termos de empresas, pafses e contratos. Por exemplo, tr§s 
grandes construtoras (Mendes Jr., Andrade Gutierrez e Odebrecht) responderam por 78% do fi- 
nanciamento total para a construgSo (US$ 694 milhoes). 
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mostram, todavia, uma certa predominancia de servigos de construgao e enge- 

nharia nos setores de energia e transporte. Estes estao, na realidade, entre 

aqueles que apresentam o maior numero de empresas atuando no Pafs. Neste 

sentido, no Catdilogo Brasileiro de Construgao de 1987/88, verificamos que na 

consultoria, construgao pesada e montagem industrial, destacam-se, enquanto 

6reas de atuagao com o maior numero de empresas: barragens, energia el^tri- 

ca (transmissao e distribuigao), usinas hidrel^tricas, oleodutos e gasodutos, 

portos, aeroportos e metr6(7). Isto as empresas beneficiam-se, na concorren- 

cia internacional, da experiencia adquirida no Brasil com obras e projetos em 

ctreas nas quais atuam hci algumas d^cadas. (SERCOVICH, 1989; TEUBAL, 

1984; GUIMARAES, 1984). Na realidade, as empresas brasileiras especiali- 

zam-se na exportagao de servigos bas de gamme, i. e., atividades de constru- 

gao que exigem uma capacitagao tecnoldgica relativamente baixa vis~£-vis a 

determinadas obras de montagem industrial. Este e, de um modo geral, urn fe- 

nomeno tlpico das empreiteiras dos paises em desenvolvimento (NIOSI, 1985, 

p. 82). 

No que se refere k questao da evolugao no tempo, os dados da ABEMI 

mostram que o movimento de internacionalizagao do SCE era pouco expressi- 

ve antes de 1970 - pelo menos em termos do numero de contratos -, e acele- 

rou-se na segunda metade desta decada, e teria se reduzido nos anos 80. Este 

movimento acompahha, na realidade, a evolugaoldo mercado mundial de ser- 

vigos de construgao e engenharia que apresentou uma expansao durante a 

decada de 70, e uma contragao das atividades na decada de 80 (ver a proxima 

segao). A principal razao desta redugao de atividades internacionais deve-se a 

crise economica experimentada atualmente pelo grupo de pafses em desen- 

volvimento, que 6 o mais importante mercado importador de servigos de cons- 

trugao e engenharia Naturalmente, a crise economica mundial, o declfnio dos 

paises em desenvolvimento exportadores de petrbleo e a crise da dlvida agra- 

varam ainda mais a situagao no mercado internacional para servigos de cons- 

trugao e engenharia. 

Neste sentido, b provbvel que as atividades de empresas brasileiras no 

exterior tenham se contraldo bastante nos ultimos anos, principalmente devido 

a crise da dlvida extema que afeta os paises da Ambrica Latina - o mais im- 

portante mercado regional para os servigos exportados pelo Palsl Os dados 

sobre receita de servigos tbcnicos especializados executados no exterior pare- 

cem apoiar esta hipbtese: apbs atingir um pico de US$ 141 milhbes em 1981, 

reduz-se para cerca de US$ 55 milhbes em 1984-85, chegando a US$ 76 mi- 

lhbes em 1987 (BACEN, 1988). Vale notar, ainda, a significativa queda na des- 

(9) O Catdlogo Brasileiro de Engenharia e ConstmgSo 6 publicado pela For Export Mfdia Internacional 
Editora Ltda., Sap Paulo, com o apoio da CACEX, Ministdrio de RelagSes Exteriores e diversas 
associagoes patronais. 
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pesa, caracterizando, assim, a situagao brasileira como tipica de pals em de- 

senvolvimento na d^cada de 80, que per raz5es de desequilibrio nas contas ex- 

ternas e, consequentemente, crise na economia dom^stica, experimentou uma 

contragao das importagoes de bens e servigos. Os itenslde cooperagao t6cni- 

co-industrial (assistencia t^cnica) e fornecimento de tecnologia industrial, que 

envolvem inclusive transferencias vinculadas a contratos de prestagao de ser- 

vigos nos quais empresas de engenharia| podem estar engajadas, tem um 

comportamento um tanto err^tico nos anos 80. Nao obstante, verifica-se que 

as receitas madias nos ultimos dois ou tres anos nao sao muito diferentesldo 

final dos anos 70 e inicio da d6cada de 80. 

Dois outros aspectos importantes do movimento de transnacionalizagao 

das empresas brasileiras do SCE devem ser discutidos, a saber: a importcincia 

relativa das operagoes externas e o grau de internagao dos recursos obtidos no 

exterior. Segundo as associagoes patronais e as revistas especializadas (e. g., 

ABEMI, 1987, p. 15; e DIRIGENTE CONSTRUTOR, 1980, p. 27), a receita me- 

dia nos ultimos anos com a exportagao de servigos de construgao e engenharia 

(correspondente a contratos estimados em US$ 4 bilhoes) seria da ordem de 

US$ 700/800 milhoes. A estimative da receita media total (atividades domesti- 

cas e internacionais)|do SCE foi de US$ 18 bilhoes nos ultimos tres anos, isto 

e, o "grau de abertura'' deste setor (exportagao/receita total) seria da ordem 

4,0%(10). 

Com relagao a abertura para o exterior, o estudo da FUNCEX (1982, vol. 

2, p. 36) constatou que em 1980 as empresas de estudos e projetos estavam 

voltadas para o mercado interno, que respondia por mais de 94% do fatura- 

mento destas empresas. Por outro I ado, as empresas de grande porte no seg- 

ment© de obras e montagem chegaram a ter coeficientes de abertura para o 

exterior de at6 30%. Contudo, verificou-se que neste segmento 70% das em- 

presas da amostra apresentavam uma relagao faturamento no exterior/fatura- 

mento total inferior a 10%, em 1980. Na pesquisa da FUNCEX (1982, vol. 3, p. 

68) constatou-se tamb&n que no SCE sao as empresas de grande porte que 

tern maior experiencia de exportagao de servigos e, consequentemente, tern 

papel de destaque no movimento de internacionalizagao. Alem disto, elas tarn- 

b^m apresentam uma maior abertura para o exterior, informada pelo coeficien- 

te de vendas no exterior/faturamento total {Ibid, vol. 2, p. 36). 

Naturalmente, parte da receita de exportagao nao pode ser internada de- 

(10) Em 1980, os dados do faturamento das 604 maiores empresas do setor (US$ 10,9 bilhoes) corres- 
pondiam a 60% da receita total (US$ 18,1 bilhoes) encontrada no lnqu6rito Especial da FIBGE. No 
perfodo 1985-87 o faturamento m^dio anual do conjunto das maiores empresas foi de US$ 10,8 
bilhdes, calculados com a taxa m6dia de cada ano. Isto significa uma estimativa da receita total 
anual do setor da ordem de US$ 18 bilhoes (10,8^-0,60), para 1985-87. Este valor 6 o mesmo en- 
contrado no lnqu6rito Especial de 1980. No perfodo 1980-82 calcula-se, com o mesmo procedi- 
mento, um faturamento m6dio anual do setor de US$ 21,6 bilhoes. 
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vido cis despesas realizadas no exterior. Supondo uma taxa media de receita 

llquida no exterior (receita-despesa/receita) da ordem de 10%, a capacidade de 

internagao de recursos associadala exportagao de servigos de construgao e 

engenharia seria da ordem de US$ 70/80 milhoes nos ultimos anos(^). Cabe 

mencionar que os dados de receita media anual registrados no Banco Central, 

correspondentes aos itensl de servigos t^cnicos especializados, cooperagao 

t^cnico-industrial e fornecimento de tecnologia industrial, sao de aproximada- 

mente US$ 90 milhoes em 1979/80 e US$ 70 milhoes em 1985/87 Estes da- 

dos referem-se a todas as empresas exportadoras de servigos e nao somente 

ciquelas ligadas h construgao e engenharia. 

Ocorre que os dados da FIBGE (1984, p. 424-425) do Inquerito Especial 

da Industrica de Construgao de 1980 mostram que a receita referente a assis- 

tencia tecnica de atividades no exterior foi de aproximadamente US$ 12 mi- 

lhoes, isto 6, 0,07% do valor da receita total (ou operacional) do setor. Estes 

dados da FIBGE nao incluem as empresas especial izados em consultoria de 

engenharia e arquitetura. Contudo, conforme foi discutido, o valor das ativida- 

des deste subsetor corresponderia a menos de 10% do conjunto do SCE. A 

medida que os dados do BACEN registraram uma receita total com a exporta- 

'gao de servigos t^cnicos especializados de US$ 89 milhoes em 1980, temos 

que a contribuigao do SCE para este iteml especffico teria sido de cerca de 

13,0%, supondo que os dados do Inquerito sobre a receita da assitencia tecni- 

ca de atividades no exterior sejam uma proximagao razocivel para o#volume de 

recursos internados pelas empresas do setor de construgao e engenharia. Su- 

pondo, ainda, que as empresas continuem internando cerca de 0,07% da sua 

receita total ou respondendo por 13% da receita de exportagao de servigos 

t^cnicos especializados, temos uma "estimativa" de internagao de recursos de 

US$ 9 milhoes, como m&lia anual no perfodo 1985-87. Supondo, tamb6m, urn 

lucro Ifquido no exterior de US$ 70/80 milhoes, temos que um "grau de inter- 

nagao", isto 6, a proporgao entre os recursos trazidos para o pafs e o lucro II- 

quido gerado no exterior, 6 de 12%. Este coeficiente § inferior ao educated 

guess, segundo o qual as receitas de exportagao de servigos do SCE registra- 

das no BACEN corresponderiam a cerca de 20% do que foi efetivamente ven- 

dido no exterior (VILLELA, 1981, p. 18). 

Numa situagao em que o pals nao possui qualquer registro sistem^tico 

dos contratos (valor, prazo etc.) de exportagao de servigos de construgao e en- 

(11) No InquSrito da ConstrugSo\(ie 1980 a taxa m6c(ia de lucro Ifquido, (receita-despesa/receita) foi de 
12,8%; ver FIBGE (1984 a, Tabelas 9 e 10, p. 424 e 444). AI6m disto, cabe mencionar que, se- 
gundo o Departamento de Com^rcio dos EUA, o valor da exportagao de servigos de construgao e 
engenharia representa entre 8% e 10% do valor do contrato no exterior, sendo que o restante re- 
fere-se a despesas, na sua maior parte, realizadas no prdprio pafs importador (ECS 1981 p 
126). 
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genharia, os exercfcios antes realizados sugerem que os lucres retidos no ex- 

terior pelas empresas brasileiras do setor seriam de US$ 60/70 milhoes 

anualmente. Cabe mencionar que este problema da nao-intemagao de recur- 

sos pode estar relaclonado, por um lado, com a fuga de capital do pats numa 

conjuntura desfavor^vel e, por outro, a necessidade de financiamento com re- 

cursos proprios da abertura de subsidiaries ou filiais no exterior. Segundo a 

pesquisa da FUNCEX (1982, vol. 3, p. 86), cerca de 60% das empresas de 

construgao e engenharia que atuaram no exterior no periodo 1976/80 decidiram 

abrir subsidiaries ou tiliais, sendo que o financiamento deste investimento ex- 

terno direto era feito na sua quase totalidade (85% dos casos) com recursos 

proprios. Cabe ainda ressaltar que embora possa haver obstaculos quanto a 

repatriagao de divisas nos pafses importadores de servigos brasileiros de cons- 

trugao e engenharia, mais de 60% das empresas que participaram da pesquisa 

da FUNCEX (1982, vol. 3, p. 90) afirmaram que nao encontraram entraves a 

repatriagao de divisas para o Brasil. 

Para concluir esta segao, vale tamb^m mencionar o vfnculo existente en- 

te o com§rcio de servigos de construgao e engenharia e o comercio de bens de 

capital e produtos intermedicirios. A evidencia parece indicar que, por um lado, 

os contratos de exportagao de servigos de consultoria e projetos tern um certo 

efeito multiplicador na diregao da exportagao de equipamentos de construgao, 

elementos pr6-fabricados, equipamentos, ago, fabricas completas etc. Por outro 

lado, os contratos de exportagao de servigos de construgao e montagem jci tern 

embutido a exportagao de bens (FUNCEX, 1982, vol. 3, p. 96)(12). Todavia, a 

pesquisa de questionario realizada pela FUNCEX junto a empresas industrials 

parece indicar que os empresarios-sao ceticos com relagao ao vincuk) entre a 

exportagao de servigos e a exportagao de produtos industriais (Ibid, p. 105). 

Neste sentido, a evidencia dispomvel para as economias avangadas mostra 

que a importancia deste vinculo varia de pals para pals (UNCTAD, 1988. p. 

265). 

3- Competitividade Internacional 

No que conceme aos diferentes segmentos do SCE, o quadro 1 indica a 

existencia de uma capacidade suficiente de produgao intema desde os anos 70 

has atividades de projeto de detalhamento, construgao industrial e civil. Nas 

atividades de projeto basico a capacidade intema e atualmente considerada 

significativa, atendendo a 70% da demanda, enquanto que na industria de 

(12) Para ilustrar, no final da d&ada de 70 os contratos das empresas de consultoria estariam na taka 
de US$ 1,0 - US$ 6,0 milhoes, enquanto'que para as empreiteiras de obras e firm as de montagem 
industrial os contratos eram superiores a US$ 10 milhoes (FUNCEX, 1982, vol. 2, p. 38). 
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QUADRO 1 

CAPACITAQAO NACIONAL DE FORMA GERAL 

(Posigao no Final da D6cada) 

Especialidades 

D6cada 

50-59 

D6cada 

60-69 

D6cada 

70-79 

Perfodo 

80-85 

Projeto B^sico Inexistente Capacidade 

Relativa 

(20%) 

Capacidade 

Relativa 

(50%) 

Capacidade 

Significativa 

(70%) 

Projeto de 

Detalhamento 

Parcialmente 

Existente 

(cerca de 10%) 

Parcialmente 

Existente 

(cerca de 40%) 

Suficiente Suficiente 

Construgao 

Industrial 

Parcialmente 

Existente 

(30%) 

Parcialmente 

Existente 

(70%) 

Suficiente Suficiente 

Construgao 

Civil 

Nacionalizagao 

M6dia de 

70% 

i 

Suficiente Suficiente Suficiente 

Industria de 

Bens de Capital 

Nacionalizagao 

M6dia de 

15% 

Nacionalizagao 

M6dia de 

40% 

Nacionalizagao 

M6dia de 

70% 

Nacionalizagao 

M6dia de 

90% 

Fonte: ABEMI. 

bens de capital vlnculada ao setor o fndice m^dio de nacionalizagao seria de 

90%. Independentemente da validadeldeste tjpo de avaliagao, o fato 6 que nas 

ultimas duas decadas (com maior evidencia nos anos 70) ocorreu urn avango 

significativo do setor em termos da capacidade da oferta interna de servigos. 

Este fato teria determinado, inter alia, o movimento de internacionalizagao da 

produgao de servigos de construgao e engenharia do Pafs. 

Os dados disponiveis para a realizagao deste trabalho impossibilitam 

tamb&n uma andlise detalhada da questao da competitividade internacional 

do SCE do Brasil. Todavia, os estudos recentes tern indicado, enquanto princi- 

pals fontes de vantagem comparativa do Brasil nas exportagbes e servigos de 

construgao e engenharia, os seguintes fatores: tecnologia apropriada (incluindo 
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capacidade de gerenciamento de projetos), pregos competitivos e intermedia- 

gao do governo (FERRAZ 1981, cap. II.3; FUNCEX, 1982, vol. 3, p. 87; SER- 

COVICH, 1984, p. 592)(13). Em contrapartida, o estudo da FUNCEX menciona, 

enquanto principals desvantagens, as deficiencias em termos da legislagao 

pertinent© (tribut^ria, trabalhistai etc.), informagao sobre mercado extemo, in- 

centives, tradigao na atividade de exportagao e prego. Com relagao cis desvan- 

tagens em prego, destacam-se o alto custo da sondagem de oportunidades de 

contratos, elevagao do custo dal mao-de-obra brasileira em decorrencia de be- 

neflcios trabalhistas, seguros (flutuagoes de cambio e risco politico), e garan- 

tias (e. g., bancarias, de licitagao e de execugao). 

O elemenio mitral do debate 6, naturalmente, a eficiencia do SCE. Neste 

sentido, especialistas argumentam que a produtividade m&jia da construgao 

civil no Brasil permaneceu praticamente constant© nos ultimos quinze anos, 

enquanto que nos EUA e Japao ela terla aumentado de 50% e 170%, respecti- 

vamente ("Brasil em EXAME", maio 1989, p. 105). Em consequencia, 6 mister 

a introdugao de inovagoes tecnologicas e organizacionais no setor, assim como 

uma melhor formagao da mao-de-obra. O objetivo seria "eliminar o desperdfcio, 

a ociosidade, a desorganizagao e a baixa qualidade em geral" (Ibid). A analise 

da produtividade dos outros segmentos do setor fica prejudicada pela ausencia 

de dados. 
i 

Alem do problema da eficiencia, dois aspectos importantes balizam a 

evolugao da questao da competitividade internacional do SCE nos ultimos 

anos. Em primeiro lugar, o mercado internacional de servigos de construgao e 

engenharia tern se apresentado em crise (particularmente a construgao pesada 

no Terceiro Mundo) e, conseqiientemente, houve urn acirramento da concorren- 

cia internacional (tabela 7 e 8) (UNCTAD, 1988, p. 268). As empreiteiras co- 

reanas, que sao as de maior presenga no mercado internacional, entre aquelas 

provenientes dos palses em desenvolvimento, experimentaram uma signlficati- 

va perda de competitividade nos ultimos anos (KIM, 1988). Em segundo lugar, 

as empresas brasileiras de grande porte na area de construgao pesada devem 

ter experimentado urn processo de aprendizado significative nas suas ativida- 

des internacionais nas ultimas duas decadas, apesar de urn possivel aumento 

da defasagem na sua eficiencia vis-a-vis os concorrentes estrangeiros. 

E dificil avaliar em que medida o segundo aspecto compensa o primeiro 

- nos seus efeitos sobre a competitividade internacional das empresas brasilei- 

ras de construgao pesada (obras e montagem) sem uma melhor base de 

(13) Com rela^So ^ competitividade internacional de empresas brasileiras 6 importante ter em conta 
a forma ou tipo de comercializapao de servigos de construgao e engenharia no exterior. For falta 
de informagSo, este tema nao 6 discutido neste nosso estudo. 
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TABELA 7 

PRINCIPAIS PAISES EXPORTADORES DE SERVIQOS 

DE CONSTRUQAO: 1980-1987 

(valores em US$ bilhoes) 

Pafs 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Estados Unidos 48.3 48,8 44,9 29,4 30,1 28,2 22,6 18,1 

(45) (36) (36) (31) (37) (35) (31) (24) 

Franga 8,1 12.1 11,4 10,0 5,4 6.7 7,1 8,6 

(7) (9) (9) (ID (7) (8) (10) (12) 

Rep. Fed. da 8.6 9.9 9,5 5.4 4.8 5,4 5.5 5.9 

Alemanha (8) (7) (8) (6) (6) (7) (7) (8) 

Itcilia 6.2 9,3 7.8 7.2 7,8 8,7 7.4 9.2 

(6) (7) (6) (8) (10) (11) (10) (12) 

Reino Unldo 4,9 8.7 7.5 6,4 5,7 5,6 7,0 7.9 

(5) (6) (6) (7) (7) (7) (9) (11) 

Outros pafses 9.2 12,6 10,3 9.1 7,2 6,2 6.7 8,9 

da Europa (8) (9) (8) (10) (9) (8) (9) (12) 

Japao 4,1 8.6 9.3 8.7 7.3 11,6 9,4 9.9 

(4) (6) (8) (9) (9) (14) (13) (13) 

Rep. da Cpr&a 9.5 13,9 13,8 10,4 6.8 4,8 2,6 2,1 

(9) (10) (11) (ID (8) (6) (4) (3) 

Todos os demais .9,4 10,5 8,6 7,0 5.9 4.4 5,6 3,3 

pafses (9) (8) (7) (7) (7) (5) (8) (4) 

Total 108,3 134,4 123,1 93,6 80,5 81,6 73.9 73,9 

Notas: Entre parSnteses encontram-se as participagdes percentuais. Estes dados t6m como base os no- 
vos contratos concedidos aos 250 principais contratistas mundiais. Os totais nao coincldem ne- 
cessariamente com a soma dps elementos devido ao arredondamento. 

Fonte:| Engineering News Record]{\/&nos numeros). 
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dados e informag6es(14). Todavia, a aplicagao da tecnologia da informagao 

(e. g. CAD) pelas empresas das economias avangadas vem compllcar ainda 

mais a possibllidade de empresas brasileiras manter ou aumentar a sua com- 

petitividade intemacional. Tamb6m as empresas de engenharia, estudos e 

projetos de menor porte provavelmente encontram obstciculos crescentes ao 

inicio ou expansao de atividades de exportagao em virtude da estagnagao do 

mercado intemacional (tabela 8). 

Neste ponto 6 importante observar que, por um lado, "the drive towards 

external markets came to the full in the early eighties" (GUIMARAES, 1984, p. 

57) deveu-se fundamentalmente a interagao de fatores endbgenos (e. g., redu- 

gao dos gastos publicos, maturidade e capacidade tbcnica, gerencial e organi- 

zacional das empresas, e apoio governamental). Por outro lado, no inicio dos 

anos 80 o SCE defronta-se com uma crise no mercado intemacional que per- 

siste atb o final da dbcada. Isto b, os fatores endbgenos, pelo lado da oferta e 

da demanda, convergem para uma certa maturagao do potencial de vantagem 

comparativa do SCE do Brasil, no mesmo momento em que fatores exbgenos, 

tanto pelo lado da demanda quanto da oferta mundial, restringem de forma 

crescente a realizagao deste potencial e, consequentementq, dificultam o au- 

mento da competitividade intemacional das empresas brasileiras. 

Para ilustrar, pode-se mencionar que na lista das 250 maiores empresas 

exportadores de servigos de construgao no mercado intemacional, em 1984, o 

unico pais em desenvolvimento com uma certa importancia relativa b a Corbia 

do Sul. Contudo, observa-se a constante perda de participagao no mercado 

mundial das empresas coreanas (media de 9,5% em 1980-81, para 3,5% em 

1986-87). Nesta lista encontravam-se 3 empresas brasileiras em 1984, que di- 

vidiram 7% do mercado intemacional com outrasjempreiteiras da India, lugos- 

Ibvia, China, Cingapura, Argentina, Mbxico e Hong-Kong (UNCTAD, 1988, p. 

269). Nesta mesma lista, em 1985, encontramos uma unica empresa brasileira 

- Andrade Gutierrez (NIOSI, 1988, p. 811). Esta participagbo no mercado inter- 

nacional dos paises em desenvolvimento (exceto Corbia) caiu para 4% em 

1987 (tabela 7). No periodo 1978-83 as grandes empreiteiras brasileiras tive- 

ram contratos no valor de US$ 5,8 bilhoes, o que representa 1,02% do valor to- 

tal dos contratos das 200 maiores empresas atuantes no mercado mundial da 

construgao. Entre os pafses em desenvolvimento, o Brasil era superado pela 

Corbia do Sul e lugoslbvia com 9,9% e 1,3% do mercado, respectivamente 

(UNCTAD, 1987, p. 98). 

Com relagao ao mercado intemacional de servigos de engenharia, cabe 

mencionar que no perfodo de 1983-87. entre as 200 maiores empresas , ha- 

ll 4) Nao chegou ao nosso conhecimento qualquer estudo sobre a difusao de "novas tecnologias" no 
setor de construgao e engenharia no Brasil. Esta 6 uma Area de investigagao que mereceria aten- 
gao dos especialistas. 
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TABELA 8 

PRINCIPAIS PAISES EXPORTADORES DE SERVIQOS 

DE ENGENHARIA CONSULTIVA: 1983-1987 

(valores em US$ milhoes) 

Pals 1983 1984 1985 1986 1987 

Estados Unidos 1.204 1.037 1.165 918 1.042 

(31) (30) (32) (26) (26) 

Franga 361 234 239 306 260 

(9) (7) (7) (9) (6) 

Rep. Fed. da 253 249 230 282 356 

Alemanha (7) (7) (6) (8) (9) 

Reino Unido 592 454 463 481 451 

(15) (13) (13) (14) (11) 

Canada 269 287 266 204 518 

(7) (8) (7)1 (6) (13) 

Japao 127 166 226 221 259 

(3) (5) (6) (6) (6) 

Raises Baixos 203 228 219 259 358 

(5) (7) (6) (7) (9) 

Outros Raises 841 809 832 869 774 

(22) (23) (23) (25) (19) 

Total 3.850 3.464 3.640 3.540 4.017 

Notas: Entre par§nteses encontram-se as participagoes percentuais. Estes dados tern como base o fa- 
turamento externo das 200 principals empresas internacionais de engenharia consultiva. 

fonXe:\Engineering News, Record (vdrios numeros). 
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via 4 empresas coreanas e 13 outras dos seguintes pafses: India, Brasil, U- 

bano, China e lugoslavia (UNCTAD, 1989, p. 11). A participagao coreana foi 

mantida em torno de 1,5%, enquanto a de outraS pafses em desenvolvimento 

tern permanecido pouco significativa. 

4. Consideragoes de Politica Economica 

A evidencia disponfvel discutida neste trabalho indica que apesar da crise 

economica intema o SCE tern tido urn desempenho satisfatorio em termos de 

sua dinamicalde acumulagao durante os anos 80. Neste penodo ocorreu um 

processo de centralizagao do capital neste setor de tal forma que os grandes 

grupos fortaleceram suas posigoes no mercado. Estes grupos reagiram k crise 

atraves de estrategias de diversificagao e conglomeragao. A politica de reserva 

de mercado favoreceu estes grupos, visto que amorteceu os efeitos da crise 

economica e permitiu que o mercado nacional continuasse dominado por em- 

presas locais.| 

O movimento de internacionalizagao da produgao de servigos do SCE 

tern sido parte integrante das estrategias das grandes empresas. As exporta-- 

goes permaneceram vinculadas a projetos em grande escala, baseados em ati- 

vidades altamente intensivas em mao-de-obra. A crise no mercado internacio- 

nal afetou as atividades de exportagao das empresas brasileiras, e a evidencia 

disponfvel indica que estas atividades se/ contrafram significativamen.te nos 

anos 80. O coeficiente medio de abertura do SCE & baixo (da ordem de 4%), 

embora algumas empreiteiras de grande porte apresentem coeficientes na fai- 

xa de 10%-25%. A nao-internagaolde recursos obtidos no exterior eiuma carac- 

terfstica marcante das empresas brasileiras, o que reduz o efeito positive sobre 

o balango de pagamentos. Parece existir tamb^mlum certo pessimismo com re- 

lagao k exportagao de bens vinculada k exportagao de servigos de construgao 

e engenharia. Este ceticismo tamb^m parece estar refletido na evidencia acer- 

ca da evolugao da competitividade internacional das empresas brasileiras du- 

rante a d^cada de 80. Isto k particularmente grave no contexto do acirramento 

da concorrencia internacional. A crise do mercado interno e a prbpria reserva 

de mercado podem ter afetado negativamente a evolugao da eficiencia das 

empresas do SCE no Brasil. 

As questoes envolvidas na formulagao de polfticas para os servigos de 

construgao e engenharia sao bastante complexas, visto que estao associadas 

a problemas tais como investimento publico, financiamento, distribuigao de 

renda) e desenvolvimento tecnolbgico. 

No momento atual, a politica com relagao ao SCE com vistas ao aumen- 

to da capacitagao interna e da competitividade internacional defronta-se com 

uma contradigao, no mfnimo, curiosa No front interno, com mercado estagnado 
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e produtividade estdvel, constata-se que, pelo menos ao nivel do discurso, "das 

empreitqiras de obras publicas aos incorporadores e construtores imobilidrios, 

todos pedem que o governo pare de interferir tanto" (Brasil em EXAME, maio 

1989, p. 104). For outro lado, no front externo, a estagnagao e a concorrencia 

cada vez mais acirrada fazem com que as oportunidades de negocios depen- 

dam, em grande medida, e talvez numa intensidade crescente, da intervengao 

e articulagao polltica do governo brasileiro na arena internacional. 

Nao obstante, na dtica das erhpresas de construgao e engenharia have- 

ria algumas propostas para a formulagao de uma polftica objetivando a maior 

competitividade do setoK15). Estas propostas referem-se, na maior parte, a 

ampllagao de incentivos e subsidies fiscais e creditlcios, principalmente estes 

ultimos. Na realidade, a capacidade de exporter servigos neste setor depende 

sobremaneira do volume e condigoes de financiamento (UNCTAD, 1988, p. 

267). 

No que concerne a contribuigao do SCE para o processo de ajustamento 

e desenvolvimento da economia brasileira, haveria algumas outras questoes 

gerais que merecem destaque. Em primeiro lugar, o atual ciclo de negociagoes 

comerciais multilaterais no ambito do GAIT - rodada Uruguai - inclui o con- 

gelamento e desmantelamento de medidas e polfticas restritivas no ambito das 

transagoes internacionais de servigos. O SCE tern tido uma posigao de desta- 

que nas discussoes (GATT, 1989). O objetivo central das negociagoes e a de- 

finigao de urn marco geral, incluindo alguns principios basicos, que balizarao as 

negociagoes setoriais. No caso do SCE podemos destacar entre estes princi- 

pios os seguintes: (i) direito de estabelecimento (i. e., acesso aos mercados 

atravds do estabelecimento de empresas estrangeiras nos pafses importadores 

do SCE); (ii) transparencia, principalmente de normas tecnicas e exigencias de 

qualificagao de empresas prestadoras de servigos do SCE; (iii) tratamento na- 

cional, que implica a eliminagao da discriminagao em favor de empresas con- 

troladas por residentes; e (iv) provisoes de salvaguardas, principalmente no que 

diz respeito a projetos que envolvem a seguranga nacional, assim como devido 

a problemas de balango de pagamentos. Neste contexto, tern ocorrido pres- 

soes na arena internacional para a realizagao de acordos gerais de liberaliza- 

gao do com^rcio de servigos em geral e, do SCE, em particular. 

Em segundo lugar, tem-se verificado urn estrangulamento crescente no 

Brasil no que se refere aos grandes servigos de utilidade publica (e. g., produ- 

gao e distribuigao de energia eletrica, transporte, saneamento, abastecimento 

de agua). Urn aspecto central deste estrangulamento e o mecanismo de inter- 

mediagao financeira, que tern sido afetado pela atual crise das finangas publi- 

cas. Para superar este problema tern sido proposta, inclusive, a "privatizagao" 

(15) Verassugestoes da FUNCEX (1982, vol. 3), ABEMI (1987, p. 20) eABCE (1988, p. 3).i 
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dos servigos de utilidade publica, isto e, "a conversao dos servigos publicos 

concedidos a empresas- publicas em sen/igos publicos concedidos a empresas 

privadas" (RAMGEL, 1988, p. 17). Naturalmente, poder-se-ia questionar, inter 

alia, a capacidade do setor privado nacional de financiar a acumulagao de capi- 

tal nos servigos de utilidade publica (PENA & LIMA, 1988). Outra cntica refere- 

se ao efeito de crowding-out relative aos recursos que originalmente sao orien- 

tados para o financiamento de deficit publico, i. e,, ao se "tapar o buraco" do fi- 

nanciamento de longo prazo dos investimentos de infra-estrutura, estaria se 

"abrindo" ainda mais o buraco do financiamento de curto prazo das contas do 

governo. Mesmo na hipdtese da internacionalizagao destes servigos, onde se- 

ria permitido o capital de risco proveniente do exterior (a despeito de conside- 

ragoes de seguranga nacional), poder-se-ia questionar a existencia de oportu- 

nidades de investimentos, sua rentabilidade e pregos vis-a-vis as necessidades 

e nivel de renda interna disponivel no Pais. 

No caso da economia brasileira, o Estado e o mais importante comprador 

de servigos e produtos do SCE, como tambem ocorre, de urn modo geral, tanto 

nos palses em desenvolvimento, quanto nos paises desenvolvidos. A prdpria 

evolugao da capacidade de oferta e da competitividade do SCE depende so- 

bremaneira da politica governamental de compras e de investimento, assim 

como das medidas relacionadas com o acesso ao mercado nacional. A inter- 

nacionalizagao da produgao das empresas brasileiras do SCE tern sido deter- 

minada em grande medida pela intervengao estatal. O fato fundamental e que 

o Estado patrocinou a formagao de uma capacitagao nacional do SCE, que e 

bastante significativa, inclusive com uma certa competitividade internacional 

(que possivelmente nao avangou muito nos ultimos anos). Ocorre que ha uma 

crise nas contas do Estado que o impossibilita de financiar a expansao dos 

servigos de utilidade publica. Ora, se o financiamento e urn dos elementos 

mais importantes da concorrencia no piano internacional entre empreiteiras, 

por que nao liberalizar partes do SCE a concorrencia externa? Mais expecifi- 

camente, por que nao liberalizar o acesso ao mercado nacional de construgao 

as empreiteiras estrangeiras, com a condigao de que elas tragam o financia- 

mento internacional? 

Este financiamento internacional, em condigoes (taxas de juros, comis- 

soes e prazos) pelo menos identicaslaquelas obtidas nos organismos multilate- 

rais (e. g., Banco Mundial), nos permitiria, inclusive, "escapaf dos custos asso- 

ciados as condicionalidades envolvidas em financiamentos vinculados a pro- 

gramas de ajuste estrutural e setorial. O financiamento extemo teria urn impac- 

to positive sobre o balango de pagamentos no curto e medio prazo, visto que 

nos contratos poderiam ser colocadaslcldusulas estabelecendo exigencias mf- 

nimas com relagao a compra de produtos (bens de capital, insumos intermedia- 

rios) e servigos no Pafs. Outro efeito positive seria a concorrencia "salutar" a 
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ser enfrentada pelas grandes empreiteiras naclonais que tem operado em con- 

digoes de verdadeiro "oligopdliocartorial" 

Cabe ressaltar o efeito sobre o processo de transferencia de tecnologia. 

O SCE opera com dois tipos b^isicos de procedimentos: projeto-licitagao-cons- 

trugao e projeto-construgao. A distingao est^i na existencia de dois contratos 

distintos no primeiro tipo e urn unico contrato no segundo tipo. A polltica de li- 

beralizagao do acesso ao mercado nacional deveria ser feita no ambito de con- 

tratos do primeiro tipo, sendo que para a elaboragao do projeto b^sico e de de- 

talhamento permaneceria a reserva de mercado para as empresas brasileiras, 

e haveria licitagao com a participagao de empresas estrangeiras| somente no 

caso da construgao. Isto levaria, certamente, a urn avango da capacitagao na- 

cional nos diversos segmentos da engenharia de projetos. Adicionalmente, 

permitiria uma maior utilizagao da capacidade produtiva das empresas de ser- 

vigos de engenharia, que passam por uma crise aparentemente grave no mo- 

mento(16). 

Finalmente, este movimento de liberalizagao, que atenderia aos interes- 

ses do conjunto da sociedade - atrav^s da maior oferta e, provavelmente, 

melhor qualidade de servigos de utilidade publica, que continuariam sendo ge- 

renciadas pelo Estado -, deveria ser feito no contexto de uma estrategia de 

negociagao no GATT. Esta estrategia incluiria urn maior acesso de nosso pro- 

dutos (e servigos) ao mercado externo. A liberalizagao do mercado nacional de 

construgao (e, talvez, alguns servigos financeiros), por urn lado, aumentaria o 

bem-estar da sociedade e, por outro, abririra a possibilidade de melhores con- 

digoes de participagao nas negociagoes internacionais e, consequentemente, 

maiores chances de obtengao de beneffcios (e. g., via acesso ao mercado 

mundial) para desenvolvimento economico-social do Pais. 
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