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the Brazilian Electronic Complex and to analyse 
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IntroduQao 

Ao longo da decada passada, o Complexo Eletronico brasileiro viven- 

ciou uma epoca de intensa transformagao estrutural. Nao somente a base 

tecnica e o conteudo tecnologico dos produtos transformaram-se substan- 

cialmente, mas a propria composigao de suas industrias foi alterada. A parti- 

cipagao da Eletronica Profissional aumentou durante toda a decada de 80 

em rela^ao a Industria Eletronica de Consumo. Conseqlientemente, pode- 

se observar uma aproximagao crescente da configura9ao do Complexo Ele- 

tronico brasileiro com a dos paises industrializados. 

Outro trago marcante da trajetoria de crescimento do Complexo foi 

um rapido movimento de atualizagao da oferta. Isto e, no infcio da decada 

de 80 a oferta nacional encontrava-se claramente defasada frente ao merca- 

do internacional, enquanto que, dez anos depois, o quadro e radicalmente 

distinto. 

Assim, nao se deve atribuir o dinamismo do Complexo Eletronico 

brasileiro a poucos fatores. Sugere-se que os elementos que devem ser 

levados em considera^ao sao os seguintes: a) o papel da Polftica Nacional de 

Informatica; b) uma certa continuidade na polftica de forma^ao de recursos 

humanos (especialmente na primeira metade dos anos 80); c) o dinamismo 

tecnologico da fronteira em nfvel internacional e suas conseqliencias em 

termos da redi^ao do indicador pre^o/performance; e d) as condigSes gerais 

da economia brasileira, que tornaram o investimento no Complexo uma 

decisao menos incerta que muitas das demais alternativas. 

Neste trabalho define-se o Complexo Eletronico como composto por 

dois grandes conjuntos de setores industriais: o de Eletronica de Gonsu- 

mo (setores de Equipamentos de Audio e Vfdeo) e o de Eletronica Profis- 

sional, composto pelos setores de Computadores e Perifericos, 

TeIecomunica9oes, Equipamentos de Automa9ao Industrial, Componentes 

e Instrumenta9ao. 

Os primeiros trabalhos a aplicar o conceito de Complexo Industrial a 

industria eletronica no Brasil foram os de Erber (1983, 1985), que enfatiza- 

vam o aspecto da siniilaridade da base tecnica como criterio de delimita9ao 

do Complexo. A importancia desse modo de compreensao do problema se 

explica, entre outros motivos, pelo fato de, ate a primeira metade dos anos 
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80, os setores componentes da Eletronica Profissional ainda nao se terem 

consolidado. Mais recentemente, os primeiros esforgos de delimita^ao com 

base nas relates de insumo-produto tornaram-se possfveis (TIGRE, 1990). 

E importance ressaltar ainda que o conceito de Complexo Industrial e aqui 

usado porque agiliza a delimitagao do objeto de estudo. O papel das redoes 

interindustriais, inerente ao conceito, foi discutido em outra oportunidade 

(CAMPOS, 1990). 

Parece set importance ainda tornar explfcita a no9ao utilizada aqui de 

Padrao de Concorrencia. Segue-se a defini^ao proposta por Kupfer, segundo 

a qual o Padrao de Concorrencia e defmido como "//w vetorparticular que 

con tern urn a ou mats das form as possfveis de concorrencia (prefo, qualidade, 

habilidade de servir ao mercado, esforgo de venda, diferencia^do de produto, 

etc.), resultante da interagdo das forgas concotrenciais presenter no espago de 

competigdo (as caracteristicas estmturais e as condutas praticadas pel as finn as 

que ncle atuamf. (KUPFER, 1991, p. 19) Dentre as razoes para a adogao 

dessa forma de entendimento do conceito destaca-se a sua aplicabilidade 

em estudos empfricos. 

Assim sendo, o presence trabalho objetiva identificar os principals 

elementos desse vetor (o Padrao de Concorrencia) e ordena-los em grau de 

importancia. Alem disso, a partir de urn mapeamento das expectativas 

quanto a configura^ao desse vetor ao fim da decada de 90, objetiva-se 

identificar as principals transforma95es a serem observadas (ou que se espe- 

ra qtie se observem) no desempenho e na estrutura do Complexo Eletroni- 

co brasileiro. 

O trabalho esta organizado da seguinte maneira: a se^ao 1 esta dedica- 

da a caracteriza^ao do painel de empresas e a uma sucinta apresenta^ao da 

mecodologia utilizada. A se9ao 2 subdivide-se em duas partes: na primeira 

sao analisadas as tendencias gerais para a estrutura do Complexo durance os 

anos 90; na segunda, discutem-se as trajetorias esperadas de crescimento de 

suas flrmas lideres (empresas componentes do painel). Esta parte e encerra- 

da com uma discussao acerca das expectativas de comportamento e compo- 

si^ao do Investimento para 1990-95. A se^ao 3 esta centrada na discussao do 

Padrao de Concorrencia no Complexo hoje, nas transforma96es esperadas 

nesse padrao durance os anos 90 e no resukado destas transforma9oes, isto e, 

no perfil do Padrao de Concorrencia "no ano 2000". Discute-se ainda os 
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gargalos a uma maior eficiencia produtiva das empresas do Complexo. A 

ultima segao apresenta um resumo dos resultados e as principais conclusoes. 

1. Garacteriza§ao do Painel de Empresas 

O painel utilizado esta composto de 27 empresas, listadas em Anexo. 

A soma do faturamento dessas empresas sobre o faturamento total do Com- 

plexo, segundo dados da GazeUi Mercantil (Anuario 1989), alcanna a marca 

representativa de 36,87%. A Tabela 1 sintetiza as principais caractensticas 

do painel. 

TABELA 1 

PAINEL DE EMPRESAS 

(n = 27) 

Corte Setorial (%) 

. Eletronica de Consumo 

Inform&ica 

. Automagao Industrial 

Telecomunica9des 

. Componentes 

. Outros (Eqps. Eletromec., cond. eietr.) 

14,8 

22,2 

26,0 

14,8 

7.4 

14,8 

Tamanho (numero de empregados.1989) 

. Pequenas (ate 150 empr.) 

. Medianas (151-450 empr.) 

. Grandes (451-2000 empr.) 

22,2 

29,6 

22,2 

25.9 . Muito grandes (mats de 2001) 

Desempenho Exportador (% da produgao total exportada, 1989) 

.Ate 10% 

. Mais de 10% 

82,5 

17.5 

Gastos com P&D/Faturamento (1989) 

. Ate 2 % 

. Entre 2,01 e 5,0% 

. Entre 5,01 e 10,0% 

Mais de 10,01% 

25.9 

22,2 

29,6 

22,2 

Fontc: Banco de Dados IEI-UFRJ; Elabora^ao propria. 

128 Est econ., Sao Paulo, 23(1):125-147) Jan./Abr. 1993 



Nauro Campos/Joao Carlos Ferraz 

Note-se ainda que 51,8% das empresas do painel sao inteiramente de 

propriedade do capital privado nacional, enquanto que apenas 11% do mes- 

mo sao inteiramente de propriedade do capital privado estrangeiro. Com 

mais de 70% do capital de origem nacional privada tem-se 62,9% do painel, 

sendo que apenas uma empresa possui 99% capital publico nacional. 

Observou-se tambem que 92,6% das empresas possuem centro de 

P&D proprio e independente das atividades de prodi^ao. Em rela^ao ao 

numero de profissionais alocados nestes centres, tem-se que 37,5% das 

empresas do painel possuem menos de 28 profissionais; 37,8% possuem 

entre 65 e 105; e 24,7% do painel possuem entre 120 e 237 profissionais 

alocados exclusivamente nestas atividades. 

A metodologia utilizada e derivada de Ferraz, Rush e Miles (1992). 

Sao dois os objetivos analfticos. O primeiro deles e a identificagao de grupos 

de respondentes com opiniao consensual sobre as diversas variaveis apre- 

sentadas. Esse objetivo foi aqui coberto a partir da analise de freqliencias 

relativas. O segundo objetivo e a identifica^ao de grupos com opini5es nao 

consensuais e para isso foram utilizadas duas tecnicas. A primeira e baseada 

em tabelas de contingencia e testes de independencia de variaveis (qui- 

quadrado). Quando a hipotese de independencia for rejeitada, afirma-se 

existir diferen^as entre os grupos. A segunda (analise de variancia), testa a 

igualdade de medias entre diferentes grupos, tendo ainda como criterio o 

coeficiente de variagao. Quando a hipotese de igualdade for rejeitada, afir- 

ma-se existir diferengas entre os grupos. As hipoteses nulas, nos dois casos, 

sao rejeitadas a nfveis de significancia superiores a 0,10. 

2. A Estrutura do Gomplexo e as Trajet6rias de Grescimento 

das Firmas: Tendencias para a Decada de 90 

O objetivo desta se9ao e discutir as expectativas quanto as transfor- 

ma96es estruturais do Gomplexo Eletronico brasileiro. Inicialmente, sao 

analisadas as tendencias para a estrutura do Gomplexo tendo como horizon- 

te a decada de 90. Em seguida, sao discutidas as trajetorias de crescimento 

das firmas e, finalmente, sao apresentados os resultados quanto ao compor- 

tamento e composi9ao esperados do Investimento durante o perfodo 1990- 

1995. 
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2.1 A Estrutura do Gomplexo Eletronico na Decada de 90 

Como pode ser observado na Tabela 2, as perspectivas de crescimen- 

to do Gomplexo Eletronico na decada de 1990 estao definidas pelo aumento 

do Faturamento global, do Investimento e das Vendas ao Mercado Externo. 

A expectativa geral aponta ainda que o Grau de Concentra^o devera ser 

maior que o atualmente observado. 

Nfvel de Emprego e Participagao das Empresas Estrangeiras no Mer- 

cado Nacional sao duas interessantes incognitas. Apesar de uma leve ten- 

dencia ascendente, a pouca homogeneidade com que estas variaveis sao 

percebidas pelo painel deixa o resultado em aberto. 

A expectativa geral para o desempenho do Gomplexo durante a proxi- 

ma decada e bastante otimista, com o indicador Faturamento definindo a 

trajetoria. Entretanto, a expectativa em termos do comportamento do In- 

vestimento nao esta claramente associada a expectativa de crescimento do 

mercado nacional. Uma interpretagao desse "hiato" pode ser proposta a 

partir de uma tendencia, observada no Gomplexo, de privilegiar o Investi- 

mento em Moderniza^o em detrimento do destinado a amplia^ao ffsica das 

instala^oes e aquisi^ao de bens de capital, como demonstram os resultados 

da segao 2.2, mais adiante. 

TABELA 2 

TENDfiNGIAS DE FUTURO PARA A ESTRUTURA DO 

COMPLEXO ELETRONICO 

(Variagao Esperada entre :1990e 2000) 

Muito Menor Menor Igual Maior Muito Maior 

Grau de Concenlra9ao 11.5 18.5 51.9 18.5 

Faturamento 3.7 48.1 48.1 

Vendas ao * 
Mercado Externo 14.8 74.1 11.1 

Investimento 25.9 37.0 37.0 

Emprego 3.7 14.8 14.8 63.0 3.7 

Participafao das 

Empresas Estrangeiras 18.5 37.0' 44.4 

Fonte: Banco de Dados lEI-UFRJ; Eiabora^o propria. 
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As exportagoes tambem sao um componente importance no processo 

esperado de desenvolvimento do Complexo. Foi mencionado por um entre- 

vistado que a melhoria no desempenho exportador durante os anos 90 e 

imperativa, so que a "ida ao mercado externo" nao devera ser motivada por 

um "impeto internacionalizante" da industria nacional, mas por contingen- 

cias, antecipadas, tais como o fim da reserva de mercado, a polftica de 

abertura a importa^oes e pressao de grandes firmas multinacionais. 

Quanto ao Grau de Concentra9ao esperado no Complexo, a tendencia 

e clara no sentido de que ao fim da decada o grau de concentra^o sera 

maior do que o observado atualmente. No entanto, o conjunto de resultados 

faz crer que esta eIeva9ao venha efetivamente se consolidar apenas a partir 

da segunda metade da decada (esse ponto sera discutido na se9ao 3.3 adiante). 

Em re]a9ao ao crescimento das vendas ao Mercado Externo, foi obser- 

vado que as empresas que gastam menos de 2% e as que gastam mais de 

10% de seu faturamento em P&D se destacam por apontar um crescimento 

das exporta9oes muito maior para a proxima decada. Pode-se interpretar 

esse resultado como a existencia de uma percep9ao clara, por parte das 

empresas do painel, em termos de suas reais possibilidades de inser9ao no 

mercado internacional. 

Segundo essa interpreta9ao, as empresas que menos gastam em P&D 

esperam aumentar suas vendas em mercados onde o ritmo de obsolescencia 

e relativamente baixo, ou onde os requisitos de qualidade de produto nao 

sao extremamente rfgidos. E o caso, por exemplo, de direcionar o esfor90 

exportador para os pafses latino-americanos. Por outro lado, as empresas que 

alocam mais de 10% de seu faturamento no item P&cD deverao direcionar 

seus esfor90S para os mercados dos pafses industrializados, ou entao para 

aqueles onde seja elevado o grau de exigencia em termos dos atributos do 

produto (aqui, sinonimo de qualidade). E importance dizer que essas op96es 

nao sao mutuamente excludentes, denotando apenas distintas formas de 

inser9ao e, por conseguinte, diferentes estrategias competitivas frente a 

meta de eleva9ao das vendas ao mercado externo. 

Analisando-se os resultados significativos em termos setoriais ob- 

serva-se, em primeiro lugar, que a Industria de Informatica espera um 

crescimento do Faturamento significativamente maior que o esperado 
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pelos setores de Eletronica de Consumo, Telecomunica9oes e Automa^ao 

Industrial. 

No que diz respeito ao Grau de Concentragao, as empresas da Eletro- 

nica de Consumo destacam-se por esperar a manutengao do mdice atual 

(por toda a decada de 90). Informatica, Telecomunicagoes e Automate 

Industrial sao as industrias que esperam o crescimento da Goncentra^xo no 

Gomplexo. Gomplementarmente, obteve-se ainda uma relagao significativa 

entre a intensidade de gastos em P&D e a expectativa quanto a concentra- 

gao: quanto mais se gasta hoje em P&D, maior e o grau de concentra9ao 

esperado. 

Apesar de nao se ter obtido nenhuma rela9ao significativa entre "se- 

tor" e "nfvel de gastos em P&D", uma composi9ao dos ultimos resultados 

redunda em uma reflexao interessante. A trajetoria de crescimento das 

industrias de Informatica, Telecomunica96es e Automa9ao Industrial deve- 

ra se dar combinando o aumento do grau de concentra9ao com a eleva9ao 

dos gastos em P<ScD. Esse resultado parece indicar uma trajetoria de cresci- 

mento para essas industrias, que busque potencializar a convergencia tecno- 

logica da base tecnica, diluindo, assim, pesados investimentos em P&D. 

Indica, ainda, uma capacidade das firmas do Gomplexo em atuar em varios 

segmentos e mercados simultaneamente. Mais do que uma possibilidade, 

interpreta-se esse resultado como um objetivo estrategico importante a ser 

perseguido durante os anos 90. 

- 

2.2. A Trajetoria de Crescimento das Firmas 

Em termos das trajetorias de crescimento das firmas, pode-se obser- 

var, na Tabela 3, que para a primeira metade da decada de 1990 o eixo 

principal devera ser estabelecido em torno de um crescimento do montante 

investido, do faturamento e de um aumento nas margens de lucro. Tanto 

em rela9ao a rentabilidade quanto ao endividamento a dispersao dos resul- 

tados e maior que para os demais indicadores. 

A expectativa para a segunda metade da decada e marcada por um 

crescimento acentuado do Faturamento, do Investimento e da Rentabilida- 

de. As opinioes sobre o comportamento da Margem de Lucros e, especial- 

132 Est econ., Sao Paulo, 23(1): 125-147. Jan./Abr. 1993 



 Nauro Campos/Joao Carlos Fenaz 

mente, do Endividamento sao menos homogeneas que as references ao 

penodo 1990-95. 

6 importance destacar, de inicio, que enquanto as perspectivas em 

torno do Investimento do Gomplexo como um todo mostram-se um canto 

reticences; nao se observa o mesmo nas expectativas em termos das trajeto- 

rias de crescimento das firmas do painel. Existe clareza em apontar que o 

Investimento para essas empresas observara taxas crescentes durance toda a 

decada de 90. 

TABELA 3 

PERGEPgAO GERAL DE FUTURO 

TRAJET6RIAS de crescimento das empresas 

Muito Menor Menor Igual Maior Muito Maior 

Investimento 

1990-1995 12.5 68.8 18.8 

1995-2000 6.3 68.8 25.0 

Margem deLucro 

1990-1995 12.5 18.8 62.5 6.3 

1995-2000 12.5 6.3 56.3 25.0 

Rentabilidade 

1990-1995 6.3 25.0 62.5 6.3 

1995-2000 6.3 6.3 62.5 25.0 

Faturamento 

1990-1995 6.3 87.5 6.3 

1995-2000 75.0 25.0 

Endividamento 

1990-1995 12.5 37.5 43.8 6.3 

1995-2000 .25.0 12.5 56.3 6.3 

Fontc: Bnnco dc Dados IEI-UFRJ; Elaborapio propria. 

Ainda em termos das expectativas de Investimento (especificamente 

para 1990-95), obteve-se uma significativa diferencia^io entre os setores: a 

perspectiva menos otimista e a da Industria de In forma tica, seguida pel a de 

Eletronica de Consumo e, finalmente, Telecomunicagdes e Automagao In- 

dustrial. For outro lado, os resultados para 1995-2000 mostram que e preci- 

samente a Industria de Informatica que espera Investimentos muito 
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maiores, sendo que para as demais a expectativa e significativamente mais 

moderada. 

Alem disso, em rela^ao ao Faturamento foi observado um resultado 

significativo para 1995-2000: as empresas da Industria de Informatica espe- 

ram um crescimento muito maior do faturamento que o esperado pelas 

empresas de Eletronica de Gonsumo, Telecomunica^oes e Automa^ao In- 

dustrial. 

Esses resultados abrem espago para uma conclusao importante. A 

Industria de Informatica tern consciencia de que a primeira metade da 

decada de 90 sera um penodo de ajustamento onde, certamente, as taxas 

de crescimento observadas na decada de 80 nao se repetirao. Os resultados 

esperados deste ajustamento (1990-95) refletem-se na expectativa de um 

crescimento maior nos anos seguintes, quando o Investimento e Fatura- 

mento - na Industria de Informatica - deverao ser significativamente maio- 

res. Dois outros resultados refor^am essa interpretagao: 1) a Industria de 

Informatica espera um crescimento das margens de lucro para 1995-2000 

muito maior do que o esperado pelos demais setores e, 2) enquanto os 

demais setores esperam nfveis de endividamento semelhantes ou menores 

(entre 1995 e 2000), eles se destacam por apontar uma expectativa clara de 

que estes nfveis serao muito menores. 

Finalmente, foi solicitado que se detalhasse a expectativa em termos 

da composi^ao do Investimento previsto para 1990-1995, diferenciando en- 

tre investimento para a amplia^ao ffsica de instala^oes com adigao de bens 

de capital e investimento objetivando aumento de eficiencia das instala^oes 

ja existentes, atraves da substitui^ao de equipamentos e dos metodos de 

organiza^o e gestao do processo de trabalho. O segundo pode ser qualifica- 

do como Investimento em Modernizagao. Os resultados obtidos mostraram 

uma tendencia a que o Investimento seja majoritariamente destinado a 

Moderniza^ao, uma vez que 30% dos entrevistados afirmaram que entre 51 

e 70% do montante investido entre 1990 e 1995 serao destinados a modernizagao 

das instala^oes existentes e 26,7% afirmaram que entre 71 e 100% desse 

montante terao esse mesmo destine. 
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3. Transformafjoes Esperadas no Padrao de Concorrencia e 

Gargalos k Eficiencia Produtiva 

A analise dos resultados sobre as fontes de competitividade esta des- 

dobrada em quatro eta pas. Na primeira delas e efetuada uma caracteriza^ao 

do Padrao de Concorrencia atual no Complexo Eletronico. Na segunda, o 

Padrao de Concorrencia esperado para o final dos anos 90 e apresentado e 

sens diferentes elementos discutidos. Em seguida sao analisadas as tenden- 

cias para a decada de 90 ten do por base a comparagao dos elementos do 

padrao de concorrencia atual e os do esperado para o fim da decada. Final- 

mente, discutem-se os principais gargalos hoje observados para se obter 

uma maior eficiencia produtiva das empresas do complexo. 

3.1. O Padrao de Concorrencia Vigente 

De acordo com a percepgao do painel de empresas, o Padrao de 

Concorrencia que hoje (1990) se evidencia para o Complexo Eletronico 

brasileiro esta assentado em tres elementos: Produto, Oferta de Recursos 

Humanos de Nfvel Superior e Tecnico e Governo. 

A principal fonte de competitividade e o Produto. O nfvel de sofisti- 

ca^ao tecnologica e a qualidade sao as caractensticas apontadas como as 

mais importantes. E interessante ainda notar que gastos com propaganda e 

marca sao atributos enfaticamente tidos como nao relevantes. 

A qualificagao tecnica e a principal razao para o destaque dado ao 

fa tor recursos humanos de nfvel superior e nfvel tecnico. O elevado percen- 

tual de respostas apontando para o fato de que o custo desses recursos e 

pouco importante faz crer que a oferta destes profissionais nao vein se 

mostrando totalmente satisfatoria ou que sua participagao nos custos totais e 

pouco significativa. A analise desenvolvida adiante mostra que a segunda 

hipotese melhor se aproxima da realidade: o custo destes recursos humanos 

quase nao e apontado como desfavoravel. 

Esl econ., Sao Paulo, 23(1):125-1471 Jan./Abr. 1993 135 



COMPLEXO ELETRONICO BRASILEIRO 

TABELA 4 

PADRAO DE GONGORRfiNGIA ATUAL NO COMPLEXO 

ELETRONICO FATORES MAIS APONTADOS COMO 

MUITOIMPORTANTES E DETALHAMENTO DOS 

SEUS PRINGIPAIS ELEMENTOS 

% Muito Importante % Nao Importante % Importante 

Produto 93.8 
Nfvel Tecnol6gico 68.8 
Qualidade 87.5 
Gastos d Propaganda 87.5 
Marca 56.3 
R. Humanos (Nfvel Superior e "tecnico) 75.0 
Qualifica^So Tecnica 87.5 
Gusto 87.5 
Governo 73.3 
Prole9ao k Prod. Nacional 53.3 
Incentivos Fiscais 53.3 

Pre^o dos Insumos 93.3 
Apoio Tecnico 93.3 
TributagSo 80.0 
Subsfdios k Exportagao 73.3 

Fontc: Banco dc Dados IEI-UFRJ; Elabora^ao propria. 

Finalmente, o papel do Governo e apontado como um dos elementos- 

chave nas praticas concorrenciais do complexo. Isto, como conseqiiencia 

direta da Polftica Nacional de Informatica, da Zona Franca de Manaus e da 

regulamentagao do setor de Telecomnnio^oes. A protegao a produ^ao na- 

cional, os incentivos fiscais e a polftica de compras do Governo caracterizam, 

assim, a participa^ao das Polfticas Piiblicas na determina^ao das condi96es 

de produ^ao no Complexo. 

3.2. O Padrao de Goncorrencia Esperado ao Fim da Dceada de 90 

A expectativa de qual sera o perfil do Padrao de Goncorrencia ao fim 

da decada foi questionada e os elementos mais apontados como "muito 

importantes" foram os seguintes: Produto, Processo de Produ^ao, Oferta de 

Recursos Humanos (Nfvel Superior e Tecnico), Atividades de Suporte a Pro- 

dugao, Fornecedores de Componentes, Mercado e Formato Empresarial. 
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O elemento mais relevante segiie sendo o fator Produto, mas notam-se 

niveis de consenso mais elevados na irhportancia atribuida aos subfatores ja 

privilegiados. Nfvel tecnologico e qualidade aparecem como os dois atributos 

principals e gastos com propaganda e marca figuram ainda como atributos 

pouco rdevantes. Observam-se ainda algumas mudan^as em nfvel dos subfato- 

res: o nfvel tecnologico passa a ser mais importante do que a qualidade, e gastos 

com propaganda ganha importancia relativa, enquanto marca perde. 

TABELA 5 

PADRAO DE GONCORRENGIA ESPERADO NO 

COMPLEXO ELETRONIGO PARA OS ANOS 90 

% Muito Importante % NSo Importante % Importante 

Produto 100.0 
Nivei Tecnoldgico 93.8 
Qualidade 87.5 

Gastos com Propaganda 75.0 
Marca 68.8 
Process© 100.0 
Nfvel Tecnol6gico dos Equipamentos 87.5 
Recursos Humanos (Nfvel SuperiorATfecnico) 93.7 
Qualificagdo T§cnica 87.5 

Custo 87.5 
Atfvidades de Suporte h Produg&o 87.5 

Controie de Qualidade 62.0 
P&D 68.8 

Qualidade das Informagtes Gerendais 75.0 
RelagSes Industriais 68.8 
Fomecimento de Componentes 81.3 

Nfvel Tecnoldgico 68.8 

Assistencia T6cnica 81.3 

Disponibilidade de Importa^Ses 81.3 

Mercado 81.3 

Acesso ao mercado Externo 75.0 

Rede de Revendedores 81.3 

Dimensdes do Mercado Interno 75.0 
Transpose 81.3 

Formato Empresarial 75.0 
Economias de Escala 87.5 

Diversificapao 62.5 

Economias de Escopo 81.3 

VerticalizagSo 75.0 

Diversificagao Geogr^fica 75.0 

Fontc: Banco dc Dados 1E1-UFRJ; Etaborn^ao propria. 
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Os resultados mostram que as prioridades apontadas pelo Complexo 

para a decada de 90 podem ser equacionadas a partir de um produto que se 

diferencie pelo sen nfvel tecnologico e se imponha nos mercados existences, 

e tambem naqueles a serem criados, a partir da busca de uma adequagao 

extensa as necessidades da demanda. A importancia do fator Produto nas 

formas de concorrencia atuais e esperadas para o fim da decada espelha um 

processo de learning-by-using que ocorre no "lado da demanda" e que se 

traduz por uma pressao sofisticadora do comprador (isto e, por uma capaci- 

dade maior e crescente de especifica^o dos atributos desejados). 

O segundo elemento mais apontado como muito importance nao ha- 

via sidp mencionado no Padrao de Concorrencia atual, qual seja, o Processo 

de Produpao. A aten^ao a este item esta focada no processo de modernizagao 

das linhas de fabricapao, on seja, na necessidade de uma eleva^ao do nfvel 

tecnologico dos equipamencos. 

O terceiro elemento - Recursos Humanos de Nfvel Superior e Tecni- 

co - possui as mesmas caracterfsticas que o Padrao de Concorrencia para 

1990: qualifjcapao e atributo fundamental e sen custo e muito pouco rele- 

vance. Isso faz crer em uma esperada deflciencia na oferca desse pessoal, ou 

na manutengao da participapao de sen custo nos custos totais, tendo ja sido 

explicitada uma preferencia pela segunda hipotese. 

Em relagao aos outros elementos, devem ser destacados: a importan- 

cia das Atividades de Suporte a Produ^ao (especialmente P<ScD e Controle 

de Qualidade), a importancia de uma oferta de componentes de elevado 

nfvel tecnologico, a importancia esperada para a consolidagao das exportapoes e 

a necessidade de ajuste das estrategias competitivas. Estas ultimas, segundo 

os resultados, deixam de pautar-se por um ttade-off cntxc Especializa^ao em 

Segmentos e Conglomera9ao (BNDES, 1990) e passam a ser pautadas pela 

busca de ganhos de escala e diversifica^ao. 

3.3 As Transformagoes no Padrao de Concorrencia Durante os 

Anos 90 

A Tabela 6 expoe as transforma^oes esperadas entre o Padrao de 

Concorrencia hoje e sen pertil para o fim da decada de 1990. Avaliando-se 

inicialmente os fatores cuja varia^ao da media ponderada foi negativa, deve- 
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se destacar a acentuada diminuigao da importancia do fator "Governo" e a da 

"oferta de operarios qualificados e nao qualificados" 

A elimina^ao dos postos de trabalho, ocupados por recursos humanos 

menos qualificados, devera se efetuar a partir de uma maior aucomatiza^ao 

dos processos, que traga como resultado a eleva^ao da capacidade produtiva, 

da produtividade e da qualidade do produto. Essa interpretagao e refor9ada 

pela importancia crescente dos fatores Processo e Formato Empresarial, 

como sera avaliado em seguida. 

TABELA 6 

MUDANgAS ESPERADAS NO PADRAO DE 

CONGORRfiNCIA ENTRE 1990 E 2000 

Fator Percentual de Mudanga 

Prestagao de Servi9os Tecnologicos 18.18% 

Formato Empresarial 13.46% 

Processo 12.28% 

Fornecedores de Equipamentos 11.54% 

Recursos Humanos (Op. Qualificado e Nao-Qualificado) (-)7.84% 

Governo (-) 19.64% 

Fontc; Banco de Dados lEI-UFRJ; Elabora^ao propria. 

A analise dos fatores cuja importancia e crescente e mais extensa. O 

primeiro deles e o papel dos fornecedores de equipamentos: a expectativa e 

de que durante a decada de 90 as lacunas hoje existentes na oferta nacional 

sejam preenchidas e isso pode se dar via produgao interna ou via importa^oes. 

O fato de 81.3% das empresas terem apontado que a disponibilidade de 

importagoes sera pouco ou nao importante e um primeiro indicador de que a 

oferta devera ser preenchida privilegiando a produgao nacional. 

Um segundo fator que devera ter sua importancia ampliada no Padrao 

de Concorrencia e "Processo Produtivo", representando um elemento a mais 

na percepgao de que, durante os anos 90, o crescimento do Complexo estara 

calcado na busca de otimiza^o dos processos produtivos e eleva^ao das 

escalas de produ^ao. 

Este ultimo resultado deve ser compreendido tendo em mente que, 

primeiro, a idade media do parque instalado nao e apontado como um 

Est econ., Sao Paulo, 23(1):125-147, Jan./Abr. 1993 139 



COMPLEXO ELETRONICO BRASILEIRO 

problema importante, mas o nivel tecnologico dos equipamentos sim. Se- 

gundo, espera-se que os recursos humanos menos qualificados percam im- 

portancia durante os anos 90, ainda que hoje esses recursos sejam muito 

importantes (a mao-de-obra fabril, no Complexo Eletronico, e majoritaria- 

mente feminina, pouco qualificada e mabremunerada). E, terceiro, deve-se 

ter em mente que a caractenstica essencial do processo de produce na 

Industria Eletronica e a de montagem de componentes, partes e pegas 

(HEWITT, 1986; SCHONBERGER, 1986). 

O que mostram os resultados e que essa mao-de-obra menos qualifi- 

cada devera ser substitufda por equipamentos de nfvel tecnologico mais 

elevado (por exemplo, maquinas de insergao automatica) que contribuam 

para a otimizagao dos processos produtivos e, em urn segundo momento, 

para a diminuigao das escalas otima mfnimas. 

O fator Formato Empresarial teve tambem sua importancia bastante 

ampliada. Isto se explica por um movimento conjunto de ajuste das estrate- 

gias das firmas e, novamente, busca de eoonomias de escalas. E interessante 

notar que no Padrao esperado para o fim da decada ocorre uma clara distin- 

9ao entre objetivos estrategicos: economias de escopo e verticaliza^o sao 

apontadas como nao relevantes, enquanto economias de escala e diversifica- 

^ao sao apontadas como as principais metas a serem perseguidas. 

Finalmente, o fator cuja importancia mais devera aumentar entre 

1990 e 2000 e Presta^o de Services Tecnologicos. A qualidade desses 

servigos, prestados por empresas de consultoria e de engenharia, devera ser 

o elemento principal. A enfase que o painel de empresas colocou nesse 

resultado exige uma elaboragao. Acredita-se que o papel das empresas de 

consultoria nao se limitara as fun^oes tradicionais, mas, sim, que um numero 

importante de novas fun^oes Ihes seja demandado. Dentre essas novas 

fungoes podem ser destacadas: servi^s de retro-fitting (modernizagao de 

equipamentos), servi^s de consultoria para reorganiza9ao administrativa 

(por exemplo, implementa9ao de Controle de Qualidade Total) e sen^os 

de Pesquisa e/ou Desenvolvimento. 
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3.4. Gargalos a Eficiencia Produtiva 

Foi ainda solicitado que o painel apontasse os elementos que afetam, 

de modo mais desfavoravel, o desempenho produtivo das empresas. A ideia 

e que a partir do mapeamento dos principais gargalos existences se possa 

compreender as transforma9oes no padrao de concorrencia e tirar implica^oes 

em termos da dinamica do Investimento. Estes resultados, no entanto, se 

mostraram menos contundentes que os anteriores.^ 

Foram apontados como principais gargalos ao melhor desempenho 

produtivo a atua^ao do Governo e as formas disponfveis de flnanciamento. 

Em termos da agao governamental, os itens mais desfavoraveis sao a infra- 

estrutura (comunicagoes, transportes, energia etc.) e a forma de implemen- 

ta9ao dos incentivos fiscais. Em rela^ao ao fator Financiamento, as empresas 

do painel apontam como aspecto mais desfavoravel a situagao dos recursos 

proprios. 

A analise em termos das especificidades de cada urn dos fa tores apre- 

sentados ilumina algumas questoes. Em primeiro lugar, a questao do alto 

pre^o, baixa qualidade, descumprimento dos prazos de entrega e inexisten- 

cia de fornecedores locais alternativos sao gargalos relevances tanto no for- 

necimento de componentes, quanto no de equipamentos. Alem disso, para 

estes ultimos, existe a indicagao de que o nfvel tecnologico dos equipamen- 

tos ofertados e pouco satisfatorio. 

O problema dos recursos humanos de nfvel superior e tecnico refere- 

se a seu nfvel de qualifica^ao e nao a sen custo. O custo da mao-de-obra 

mais qualificada parece ter sido, durance os anos 80, uma vantagem compa- 

rativa extremamente importance para as industrias do Complexo Eletronico 

brasileiro. For um lado, a expectativa e de que o quadro se mantenha e, por 

outro, deve-se reconhecer que o aumento da qualificagao tecnica media 

desses recursos humanos e imperativo caso as expectativas de crescimento 

venham a se concretizar. 

Em relagao aos gargalos observados no Processo Produtivo, o nfvel 

tecnologico dos equipamentos se mostra como o principal elemento desfa- 

(1) Por problemas de cspa^o, optamos por somente discutir os resultados em rcla^ao aos Gargalos h 
Eficiencia Produtiva, scm, no entanto, aprcscnta-los de forma tabular. Esses ultimos podcm ser 
obtidos diretamente com os autores. 
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voravel. Note-se, ainda, a forma como a questao se col oca: enquanto o nivel 

tecnologico e o principal gargalo, a idade media do parque instalado e o 

ponto mais favoravel. Isto sugere que, apesar de recente, o parque instalado 

tern lacunas importantes, que se refletem na dependencia de mao-de-obra 

menos qualificada para as tarefas de montagem, como foi apontado anterior- 

mente. Torna-se possivel, assim, a liga^io entre esse ultimo resultado e os 

anteriores: a elevagao do nfvel tecnologico dos equipamentos habilita o 

langamento freqiiente de novos produtos no mercado. Estes, por sua vez, 

deverao se caracterizar por uma crescente sofistica^ao, que exige, em ter- 

mos do processo produtivo, nfveis de tolerancia mais baixos e um controle 

de qualidade mais intenso. O movimento de substituigao da mao-de-obra 

menos qualificada conjuga a otimizagao dos processes produtivos com a 

implementagao de equipamentos mais sofisticados, tecnicas organizacionais 

modernas (investimento em modernizagao) e aumento na qualificagao dos 

recursos humanos de nfvel superior e tecnico. 

Em termos de Produto, e interessance notar que, na avaliagao das 

empresas do Complexo, o principal problema refere-se a pre^o. O resultado 

pode ser interpretado como custos de produ^ao elevados e, dessa forma, se 

encaixa na busca de ganhos de escala durance os anos 90. Por outro lado, 

note-se que esse gargalo e efetivo hoje (1990) em uma industria cujo grau 

de exposigao internacional e reconhecidamente baixo. Caso o crescimento 

das exportagoes do Complexo venha a se concretizar nos anos 90, conforme 

e esperado, existe uma possibilidade bastante concreta de que o nfvel de 

sofistica9ao tecnologica e a qualidade do produto eletronico brasileiro ve- 

nham a set percebidos tambem como gargalos relevantes. 

Em rela^ao as Atividades de Suporte a Produ9ao, os principals garga- 

los apontados sao o entrosamento entre as areas de projeto e produ^ao, 

entre as de marketing e produ^ao e os relativos a administragao de estoques. 

Todos eles mostram que a implemenca^ao de tecnicas organizacionais mo- 

dernas {Just In Time, Controle de Qualidade Total, Cfrculos de Controle de 

Qualidade etc.) tern um papel importance a cumprir no processo de trans- 

forma^ao estrutural do Complexo durance a decada de 90. 

A analise do fator Formato Empresarial aponta que economias de 

escala sao o mais desfavoravel dos subfatores, enquanto que o subfator 

menos apontado como desfavoravel e a diversifica^o produtiva (definida 
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como a busca de atuagao em segmentos de mercado discintos). Pode-se 

inferir que as firmas do Gomplexo ja vem diversificando suas atividades de 

modo a diluir o investimento em P&D e a auferir os beneffcios advindos da 

convergencia tecnologica. Dada a aten9ao a essa caractenstica de conver- 

gencia e o papel do P&D na dinamica do Gomplexo, a diversifica^ao apare- 

ce como um obstaculo menor e cpie envoive investimentos que, de alguma 

forma e em algum grau, ja foram efetuados. 

Finalmente, em termos do Mercado, o acesso ao mercado externo e 

as dimensoes do mercado brasileiro sao os problemas apontados como 

importances. 

Conclusao 

O principal resultado deste trabalho e a idencitlcagao das expectativas 

empresariais de possfveis transformagoes no Padrao de Goncorrencia do 

Gomplexo Eletronico brasileiro e das principals caractensticas desse proces- 

so. Sua relevancia reside na apresenta^ao de dados empfricos que, espera- 

se, sejam adequados para o enriquecimento das discussoes sobre polfca 

industrial e polftica de desenvolvimento tecnologico no pafs. 

O quadro de fundo neste trabalho e o enorme dinamismo mostrado 

pelo Gomplexo Eletronico durance os anos 80, dinamismo este caracteriza- 

do pelo estabelecimento de conglomerados industriais atuando simultanea- 

mente em diferentes setores e segmentos do Gomplexo (TIGRE, 1988; 

BNDES, 1990). Ressalte-se que esse diagnostico serve de base a argumen- 

ta^ao do BNDES, segundo a qual a identificagao das estrategias concorren- 

ciais desses grandes grupos seria litil na caracteriza^ao do Padrao de 

Goncorrencia vigente. 

Os resultados aqui apresentados indicam que essa linha de argumen- 

ta^ao deve ser melhor qualificada. E necessario ter presence a natureza das 

vantagens usufrufdas por estes conglomerados em um ambience como o 

vivenciado pelo Gomplexo Eletronico durance coda a decada passada. Entre 

estas vantagens, duas, particularmente, merecem ser destacadas: a primeira, 

que a atuagao simultanea em varios segmentos significou - e ainda significa 

- alem da possibilidade de "auferir os ganhos da convergencia tecnologica", a 

atua^ao em contextos institucionais bastante diferenciados mas, ao mesmo 
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tempo, extremamente favoraveis. Acentue-se ainda que a estes distintos 

contextos institncionais correspondem diferentes condigoes de concorren- 

cia: "Firm as diversificadas atuando sim uJtan earn cnte em mcrcados competitivos e 

oligopolistas pod em sem pre realizar sen po ten cia I de crescimento, peJo menos em 

princfpio, transferindo o excesso de fundos gerado nas industrios oligopolistas para 

suas quase-firmas em industiias competitivas" (GUIMARABS, 1981, p. 61). 

A segunda vantagem diz respeito ao fato de que estes grupos tiveram 

acesso facilitado ao licenciamento de tecnologia, do qual fizeram uso exten- 

sive. Durante os anos 80, as elevadas taxas de crescimento do Complexo 

estiveram conjugadas a uma rapida obsolescencia tecnica dos produtos. For 

outro lado, tinha-se que o lan^amento freqliente de novos produtos era 

alimentado por esta facilidade tecnica e mercadologica (e, evidentemente, 

pelas proprias taxas de crescimento). O licenciamento nao apenas encurtou 

o penodo de aprendizagem como diminuiu significativamente as necessida- 

des e custos de P<3cD para esses conglomerados. 

Os resultados obtidos mostram que a expectativa das empresas do 

Complexo Eletronico para a decada de 90 e otimista: espera-se crescimento 

e estabilizagao do padrao de concorrencia. Em outras palavras, as taxas de 

crescimento e as transformagoes nas condi9oes de concorrencia e produ^ao 

no Complexo, que caracterizaram a decada de 80, deverao ser bastante 

amenizadas. Uma variavel muito importante na definigao desse processo de 

estabilizagao devera ser a participate das empresas estrangeiras no merca- 

do nacional quCj por sua vez, esta associada ao resultado dos processos 

institncionais que culminam em 1992 (especialmente o fun da reserva de 

mercado para empresas nacionais em varies segmentos). 

Adicione-se, ainda, que a decada de 90, apesar de definida nas 

expectativas como um perfodo de estabilizagao para muitas industrias, 

nao se apresenta consensualmente. Por exemplo, a Industria de Informa- 

tica explicita que os cinco primeiros anos deverao. ser um perfodo de 

ajustamento, onde a trajetoria sera ditada pelos resultados do Investi- 

mento em Modernizato. 

A analise das transformagoes esperadas em termos do Padrao de Con- 

correncia i lustra essa percept o. A retirada da p rote to produto nacional 

em uma serie de segmentos pode ser responsabilizada pela confirmada 

perda de importancia do fator "Governo" Alem disso, na determinagao dos 
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fatores de competitividade para o fim da decada, pode scr percebido que 

uma serie deles, confirmada sua vigencia em 2000, responderao por trans- 

formagoes radicals nas praticas produtivas (por exemplo, a importancia cres- 

cente de Controle de Qualidade, do nfvel tecnologico dos equipamentos e 

dos produtos). 

Uma ideia central e que enquanto as expectativas quanto a estrutura 

do Gomplexo ao fim da decada deixam uma variavel importance em aberto - 

a participa9ao do capital estrangeiro - as relativas as transforma^oes da prati- 

ca produtiva sao bastante bem definidas. 

A dire^ao estrategica principal a ser perseguida e apontada como 

sendo a busca da explora^ao de economias de escala. Isto se justifica, na 

expectativa das empresas do Gomplexo, pelo fato de que os esforgos de 

diversificagao ja foram detonados. A interpreta^ao aqui proposta e que esses 

esforgos de diversifica^ao possuem ou possufram significados bastante dis- 

tintos para as diversas empresas do painel. Para aquelas pertencentes aos 

conglomerados industriais acima discutidos, essa diversiflca9ao deve ser 

entendida como uma atua9ao simultanea em diferentes industrias, enquan- 

to para as empresas nao pertencentes a estes conglomerados esses esfor9os 

referem-se claramente a atua9ao em diferentes mercados. 

Como entao explicar a obten9ao de economias de escala como ele- 

mento estrategico principal na decada de 90? Sugere-se que os resultados, 

em termos dos gargalos a eficiencia produtiva, atualmente observados po- 

dem contribuir nessa tarefa. 

Por exemplo, em rela9ao ao Processo Produtivo o principal gargalo, 

segundo as empresas do painel, e o nfvel tecnologico dos equipamentos. E 

importance lembrar que, enquanto o nfvel tecnologico e o principal gargalo, 

a idade media do parque instalado e o ponto mais favoravel. Conclui-se que, 

apesar de recente, o parque instalado tern lacunas importances, que.se 

refletem na dependencia de mao-de-obra menos qualificada, especialmente 

para as tarefas de montagem. A eleva9ao do nfvel tecnologico dos equipa- 

mentos deve acompanhar o lan9amento frequence de novos produtos no 

mercado. Estes, segundo os resultados, deverao se caracterizar por uma 

crescente sofistica9ao, que exige, em termos do processo produtivo, nfveis 

de tolerancia mais baixos e um controle qualidade mais intenso. 
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O movimento de substituigao da mao-de-obra menos qualificada con- 

juga, desse modo, a otimiza^ao dos processos produtivos com a implementa- 

gao de equipamentos mais sofisticados, teenicas organizacionais modernas 

(investimento em moderniza^ao) e aumento na qualifica^o dos recursos 

humanos de nivel superior e tecnico. Esses resultados sustentam a expecta- 

tiva do painel de empresas, segundo a qual a exploragao de economias de 

escala e diversifica^ao surgem como linha principal na deflnigao da trajetoria 

de crescimento do Complexo durante os anos 90. 
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Anexo: Painel de Empresas 

Altus 

CCE 

Cobra 

Digicon 

Ecil 

Edisa 

Elebra Informatica 

Ericsson 

Equitel 

Furukawa 

Gradiente 

IBM 

Itautec 

Maxitec 

Metal Leve Controles Eletronicos 

Microlab 

Moddata 

Multitel 

NEC 

Pirelli Fios e Cabos 

Philco 

Phillips 

Sid Informatica 

Siemens 

Sistema 

Smar 

Standard 

(Recebido em mar^o de 1992. Aceito para publica^ao em junho de 1993). 
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