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I. INTRODUgAO 

O topico organizagao industrial nao tem recebido muita 

atengao na analise do desenvolvimento economico do pos-guerra. 

Esta negligencia ocorreu a despeito da importancia da organiza- 

gao industrial para questoes como a eficiencia na produgao e in- 

vestimento e, especialmente, para a transmissao de economias 

externas que, como se acredita, desempenham um papel chave 

no processo de desenvolvimento. Em compensagao, o tema 

referente a agao empresarial nas economias menos desenvolvidas 
foi debatido a exaustao, embora nem sempre em termos teoricos 

satisfatorios. Como William Baumol se expressou ha uma 

decada, apesar da "reconhecida importancia do empresario. 

(ele e) um dos personagens mais vagos do elenco que constitue o 

objeto de analise economica. (e) praticamente desapareceu da 

literatura teorica" Esta vagueza conceitual e especialmente 

prejudicial para a analise das economias em desenvolvimento on- 

de a agao empresarial e provavelmente mais necessaria para a 

expansao do produto e mudangas estruturais do que em paises 

mais desenvolvidos. 

(*) Professor da Escola do P6s-Graduagao em Administragao, da Ulnl- 
versidade die Columbia. 
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Organizaqao industrial e aqao empresarial estao, e claro, re- 

lackmadas, e este trabalho tenta avangar na teoria consideran- 

do as duas conjuntamente. Desenvolve-se o raciocinio concen- 

trando a atenqao e analisando um padrao de organizaqao indus- 
trial dos paises em desenvolvimento que tem efeitos importantes 

sobre o funcionamento dessas economias e, particularmente, so- 

bre as ccmdigoes que afetam as decisoes de investimento e produ- 
<;ao. Bste padrao de organizagao industrial, que chamarei de 

^Grupo", e diferente de outras formas de organiza<;ao capitalis- 

ta de paises menos desenvolvidos que tem sido mais extensiva- 

mente caracterizados e discutidos coimo, por exemplo, a corpora- 

qao do setor publico, a companhia de propriedade do grande pu- 

blico, a companhia de propriedade familiar e a corporagao multi- 

nacional. Apesar de sua existencia como um fenomeno que apa- 

rece em muitos paises em desenvolvimento e a despeito de seus 
efeitos economicos difusos, que serao discutidos a seguir, o Gru- 

po raramente tem sido objeto de analises gerais. Alguns aspectos 
do fenomeno do Grupo ja foram apontados anteriormente, ge- 

ralmente em observa^oes relacionadas a um pais menos desen- 

volvido individualmente. Do mesmo modo, a maioda dos obser- 

vadores enfocaram um ou dois aspectos dos Grupos, tais como 

seus poderes de monopolio ou suas conexoes politicas. Entretan- 

to, dedicou-se relativamente pouco esfoirqo a caracteriza^ao con- 

ceitual dos Grupos em termos analiticos mais abrangentes, in- 

cluindo as implicaqoes para o desenvolvimento economico, orga- 

nizagao industrial e capacidade empresarial. 

II. OS "GRUPOS" 

Em muitos dos paises menos desenvolvidos, uma parte sig- 

nificativa do setor industrial domestico privado e especialmente 

as atividades que usam tecnicas relativamente modernas e in- 

tensivas de capital, esta organizada de acordo com) um padrao 

institucional especifico. Seguindo o termo latinoi-amiericano, po- 

demos chamar a esta estrutura de "Grupo" embora este padrao 

de organizaqao economica seja tambem comum, com nomes di- 
ferentes, na Asia e Africa. A documentaqao sobre a estrutura e 

a escala das atividades dos Grupos em muitos paises menos de- 

senvolvidos e escassa. Isto nao e de surpreender, pois a coleta de 

dados sobre um fenomeno, usualmente requer que sua existen- 

cia seja inicialmente caracterizada na literatura profissional e 
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que um aparato teorico seja desenvolvido para a analisa-lo. Tal 

aparato geral nao foi previamente desenvolvido quanto aos Gru- 

pos. No entanto, baseando-se no material ja disponivel, as gene- 

ralizagoes seguintes podem ser adiantadas. 

O Grupo e uma firma com multiplas empresas que transa- 

ciona em mercados diferentes mas que Oi faz sobre um controle 

empresarial e financeiro comum. De modo mais amplo, este pa- 

drao de organizaqao industrial tern duas caracteristicas basicas. 

Primeiro, o Grupo retira o seu capital e a sua alta administra<;ao 

de fontes que transcedem a uma unica familia. O capital e a 

gerencia podem vir de certo numero de familias ricas mas eles se 

perfilam no Grupo como uma unica unidade economica. Os ge- 

rentes-proprietarios do Grupo incluem tipicamente alguns (em- 
bora nao todos) nrembros da familia, na qual, a atividade origi- 

nal do Grupo se iniciou. Entretanto, o que distingue esta insti- 

tuigao da firma familiar e o que Ihe da recursos para seu maior 

folego e o fato que gerentes-proprietarios de outras familias 

tambem participam. Os membros sao pessoas ligadas por rela- 

^oes de confian^a reciproca que, geralmente, possuem anteceden- 

tes pessoais, etnicos ou comunais similares. 

Segundo, de modo parecido com os zaibatsu do Japao pre-Se- 

gunda Guerra, os Grupos investem e produzem em diversos mer- 

cados de produtos ao inves de apenas em uma linha de produ<;ao. 

Bstes mercados podem ser bastante diversos, cobrindo, por exem- 

plo, desde produtos de consumo duraveis, quimicos ate lamina- 

<;ao do ago. Estas atividades, algumas vezes, foram selecionadas 

baseandot-se na integragao horizontal e vertical. Em outros ca- 
ses, os investimentos novos sao feitos em mercados de produtos 

correlates, mas nos quais as habilita9oes tecnicas e gerenciais do 

Grupo sao aplicaveis como insumos. Os Grupos maiores in- 
corporam tambem bancos e outros intermediarios financeiros pa- 

ra canalizar capital de fontes externas aos membros imediatos do 

Grupo. Finalmente, os Grupos normalmente exercem um grau 

consideravel de poder de mercado nas atividades em que operam. 

Em alguns aspectos, as atividades diversificadas dos Gru- 

pos, obviamente, assemelham-se aos conglomerados americanos. 

Entretanto, por razoes microeconomicas discutidas adiante, os 

Grupos se desenvolveram autoctone e independentemente nos 

paises menois desenvolvidos. importante notar tambem que 

em muitos desses paises o patrimonio dos Grupos individuais 

maioires atingem dezenas de milhoes de dolares. Tornados todos 
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em conjunto, os Grupos abrangem uma percentagem significati- 

va do setor industrial moderno, e, particularmente, daquela par- 
cela desse setor que nao e de propriedade estatal ou multinacio- 

nal. 

Nao se dispde de documentaqao confiavel sobre a extensao 

das atividades dos Grupos em muitos paises; e nos paises menos 

desenvolvidos com investimentos substanciais de corporaqoes 

multinacionais seria facil subestimar a importancia do investi- 

mento dois Grupos. Isto porque a estrategia de investimento dos 
Grupos envolve o equilibrio de carteiras atraves da diversifica^ao 

por diferentes atividades; e conseqiientemente, eles nao concen- 

tram seus investimentos em uma unica industria. Por outro la- 
do, as corporagoes multinacionais sediadas no exterior tambem 

podem diversificar suas carteiras internacionalmente. Devido 

a diversificagao, multi-atividade dos Grupos, as corporagoes mul- 

tinacionais sao, com freqiiencia, as maiores firmas em certas in- 

dustrias. A posigao do>s estrangeiros, como firmas dominantes 

em industrias individuais, pode desviar a atengao do fato de ser 

maior o patrimonio total dos Grupos dentro do setor industrial 

como um todo. 

Apesar da limitagao dos dados, algumas indicagoes permitem 

uma ideia da amplitude dos Grupos. Na Nicaragua, Strachan 

aponta que no inicio dos anos 70, quatro Grupos eram responsa- 
veis por 35% de todos os emprestimos e investimentos do setor 

financeiro em seu todo e de uma porcentagem maior consideran- 
do-se apenas o setor financeiro privado. No Paquistao em 

1968, 10 Grupos controlavam 33% de todos os ativos das firmas 

privadas paquistanesas no setor manufatureiro moderno e 30 

Grupos controlavam 52%(12) Esses ativos eram mantidos em 

uma ampla gama de atividades diversificadas. Do mesmo mo- 

do, na India, os quatro maiores Grupos possuiam 17% dos ativos 

das companhias publicas e privadas em 1968; e os 20 maiores 

possuiam 28%. No tocante a diversificagao, dados sobre 37 

dos maiores Grupos proprietarios na industria indiana mostrou 

uma media de cinco atividades por Grupos. Excluindo-se os 

dois Grupos maiores (Tata e Birla), a media ainda era de quatro 

atividades por Grupo. 

Um quadro mais detalhado do tamanho e diversificagao dos 

Grupos em uma economia menos desenvoilvida encontra-se dis- 

ponivel em um estudo de 1962 sobre o Brasil. Estes dados so- 

bre os ativos e a diversificagao dos Grupos brasileiros em 1962 
sao apresentados na Tabela 1. Embora esses dados permitam ter 



y 129 

uma ideia sobre o tamanho dos Grupos no Brasil, por diversas 

razoes, a Tabela 1. tende a subestimar sua importancia. Primei- 

ro, o estudo considera apenas o capital proprio dos Grupos, ex- 

cluinda recursos externos que pudessem mobilizar. Os dados 

baseiam se nos registros contabeis que igualmente podem levar 

a uma subavaliaQao dos valores reais dos ativos, tanto para re- 

duzir o pagamento de impostos quanto devido a defasagens con- 

tabeis causadas pela infla^ao. O estudo se limitou aos quatro 

estados mais industrializados do Sul do Brasil, omitindo assim 

outros Grupos localizados em outras regioes. Por fim, os dados 

da Tabela 1. sao referentes a 1962, anteriores portanto a grande 

expansao economica havida no Brasil apos 1967. Uma atualiza- 
^ao desses dados sem duvida iria mostrar um crescimento ain- 

da maior quanto ao patrimonio dos Grupos no Brasil. 

TABELA 1. 

PATRIMONIO E DIVERSIFICAgAO DE ATIVIDADES 

DOS GRUPOS PRIVADOS NACIONAIS EM QUATRO 

ESTADOS DO BRASIL - 1962 

Tamanho do Patrimonio (em milhoes de dolares) 

2.5 a 10. 10 a 25 + de 25 

Numeroi de grupos 144 24 5 

Numero Medio de Em- 
presas por Grupo 8* 21 n.d 

Fonte: Queiroz (pgs, 47, 50, 64) ; Martins (pg. 86). 

* estimativa de amostra. 

Nota: Dados em dolares de 1962, convertidos a partir 

dos valores em cruzeiros a taxa de cambio de 400 

cruzeiros por dolar. 

Tendo em mente o tamanho e a diversidade dos Grupos e 

sua importancia no setor privado nacional moderno da economia, 

discute-se a seguir os efeitos desse tipo de organizaqao industrial 

sobre o funcionamento das eccmomias em desenvolvimento. Pri- 

meiro, entretanto, deve-se analisar as causas da estruturagao em 

Grupos. 
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III. CAUSAS DO PADRAO DE ORGANIZAQAO IN- 

DUSTRIAL EM GRUPOS 

O padrao de organizagao industrial em Grupos e facilmente 

compreendido comcA uma resposta microeconomica a condi^oes 

bem conhecidas de imperfeigoes de mercados nos paises menos 

desenvolvidos. De fato, a emergencia do Grupo como um mode- 
lo institucional poderia ter sido prevista baseando-se na teoria 

familiar e conhecendo-se o ambiente economico desses paises. 

O Grupo pode ser definido como uma estrutura organizacio- 

nal de apropriagao de quase-renda que advem do acessoi priyile- 

giado a insumos escassos e imperfeitamente colocados no merca- 
do. Alguns desses insumos, tal como capital, poderiam surgir 

mais eficientemente no mercado, mas nas condigoes dos paises 

menos desenvolvidos isso nao ocorre. Alguns desses insumos 

trazem dificuldades inerentes para terem um mercado eficiente; 
por exemplo, honestidade e competencia confiavel da parte da 

alta gerencia. Finalmente, pode-se obter ganhos privados 

substantivos nao colocando no mercado alguns insumos — por 

exemplo, informaqao gerada em uma atividade do Grupo que e 

relevante para o investimento (real ou potencial) e para decisSes 
de produqao em outros pontos da economia. 

A ausencia de mercados para riscos e incertezas tambem 

ajuda a explicar outra caracteristica do padrao de expansao dos 

Grupos —sua entrada em linhas diversificadas de produtos. Es- 

te padrao pode aparecer devido exclusivamente ao tamanho re- 

lativamente pequeno do mercado domestico para muitos produ- 
tos manufaturados nos paises menos desenvolvidos. Mais im- 

portante, entretanto, por razoes de equilibrio de carteira de in- 

vestimento, a diversifica^ao tern um atrativo obvio nas econo- 
mias sujeitas a riscos e incertezas, decorrentes de instabilidade e 

mudangas estruturais rapidas. A pratica dos Grupos de escolher 

novos investimentos com base nas conexoes horizontais e verti- 

cais tambem deriva em parte do esfor^o para se diminuir o risco 

e a incerteza. A integraqao vertical e buscada para evitar a de- 

pendencia aos monopolios ou oligopolios fornecedores de insu- 
mos de materias ou de um oligoipsonista para a venda de seus 

produtos. Em condiqoes nas quais ambas as partes devem exe- 
cutar investimentos especificos e de longa dura<;ao, o oligopolio 

bilateral envolve serios riscos e incertezas concernentes as quan- 

tidades, qualidades e pregos a vigorarem no futuro quer para os 
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in'sumos, quer para os produtos. Alem disso, a integraqao vertical 

pode evitar os custos de transaqao (barganha e implementagao) 

que as complicadas negociaqdes a distancia exigiriam. 

Estas condigoes que propiciam ganhos com a integraqao 

vertical sao bem conhecidas nqs paises mais desenvolvidos. 

Entretanto, elas possivelmente sao mais acentuadas nos paises 

menos desenvolvidos. A probabilidade de ter de se defrontar 

com fortes poderes de mercado e maior nessas economias cujos 

mercados domesticos frequentemente sao muito pequenos para 

acomodar mais que uns poucos vendedores e compradores para 

muitos produtos intermediarios. Por outro lado>, nas econo- 

mias relativamente grandes e abertas dos paises mais desenvolvi- 

dos, as flutuagoes aleatorias nos componentes da demanda glo- 

bal por produtois intermediarios especificos podem ser anuladas. 

As economias menos desenvolvidas, por sua vez, sao muito pe- 

quenas e frequentemente, muito fechadas, de modo a nao permi- 

tir que a lei dos grandes numeros tenha esse efeitoi compensato- 

rio e fa<;a mais predizivel a demanda total do mercado pelos pro- 

dutos intermediarios individuais. 

A institui(;ao do Grupo e assim um mecanismo intrafirma 

para enfrentar as deficiencias dos mercados de fatores primarios, 

risco e produtos intermediarios nos paises em desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, o padrao Grupo de organiza^ao industrial se 

adapta perfeitamente a teoria sobre a a^ao do empresariado e do 

desenvolvimento formulado por Harvey Leibenstein. 

Leibenstein sugeriu que a agao empresarial em paises menos 

desenvolvidos envolve a abertura de canais para o suprimen- 

to de insumos e para a coiloca^ao de produtos em situaqoes nas 

quais nao existe um mecanismo rotineiro de mercado. Na au- 

sencia desses "operadores intramercados", uma parte das quam 

tidades, qualidades e custos de alguns insumos e/ou produtos 

ficaria tao obscurecidas pelos riscos e incertezas que nao haveria 

nem investimento nem produqao nessas atividades. Com seu 

acesso a insumos nao comercializados e seu padrao de integraqao 
vertical, entretanto, os Grupos criam canais tanto para a mobili- 

za^ao quanto para a aloca^ao desses insumos e produtos. De fato, 

o Grupo talvez possa ser melhor compreendido como uma inova- 

gao institucional para internalizar os retornos que derivam de 

operagoes intra-atividades nas condigoes imperfeitas dos merca- 

dos dos paises menos desenvolvidas. O que ocorreu efetivamen- 

te foi que os Grupos se apropriaram dos ganhos das quase-ren- 
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das, apontadas por Leibenstein, que de outra forma seriam per- 

didas devido as imperfeiqoes da mercado de fatores produtivos e 

a insuficiente a^ao enupresarial. 

O padrao Grupo de organizaqao industrial nao apenas propi- 

cia uma correspondencia na "vida real" a teoria sobre a aqao 

empresarial de Leibenstein como tambem sugere algumas extern 

soes analiticas. Primeiro, o Grupo constitue um padrao de or- 

ganizaqao industrial que permite que estruturas inves de indivi- 

duos talentosos exer^am a funqao central da agao empresarial in- 

tra-atividades. Outro desvio das espectativas teoricas previas e 

que, com a institui^ao do Grupo, alguns fatores e produtos per- 

coirrem seu fluxo dentro da firma inves de pelo caminho do mer- 

cado. 

IV OUTRAS EXPLICAQOES 

A discussao anterior explanou o padrao Grupo de organiza- 

qao industrial extensamente como uma inovaqao institucional 

para superar e reverter em seu lucro proprioi os beneficios advin- 

dos dos mercados imperfeitos dos paises menos desenvolvidos. 

Deve-se porem considerar igualmente outras interpretaqoes des- 

se fenomeno. 

Desse modo, foi sugerido que a estrutura Grupo surge prin- 

cipalmente em decorrencia de conexoes politicas que permitem 

acesso privilegiado a favores governamentais, digamos, na auto- 

rizaqao para importar. Os Grupos, sem duvida, se beneficiam 

da boa vontade governamental seja na forma de autoriza<;6es pa- 
ra importar, cartas patentes bancarias, isenqoes de impostos, 

creditos para investimento; mas isto dificilmente seria uma ex- 

plicaqao "alternativa" Pois a a^ao empresarial dos Grupos e as 
externalidades que eles internalizam (veja adiante) ajudam a 

explicar porque certos favoires governamentais podem ter um 

valor atual maior para os Grupos que para outras firmas; e con- 

sequentemente, por que os Grupos podem ultrapassar os outros 

na aquisigao de favoires e conexoes politicas. De modo mais 

amplo, eu nao acredito que a influencia politica "per si" seja uma 

razao suficiente para o surgimento do padrao Grupo. Se o lei- 

tor julgar ao contrario, entretanto, as conexoes politicas podem 

prontamente ser conceituadas como insumos imperfeitamente co- 

locados no mercado. 
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Tambem pode se sugerir que a estrutura do Grupo e devida 

apenas ao acesso imperfeito ao capital e que a altamente concen- 

trada distribuiqao de riquezas comum nos paises menois desen- 
volvidos simplesmente significa que os muitos ricos desempe- 

nham um papel perverso na industrializaQao. Eu acho esta expli- 

cagao insuficiente em diversos termos. Primeiro, ela nao conse- 

gue explicar por que apenas uma pequena percentagem de indi- 
viduos e familias na classe tradicional estabelece Grupos. Alem 

disso, alguns Grupos foram fundados por individuos que nao es- 

tavam inicialmente nas faixas mais elevadas de riqueza. 

A enfase que coiloquei na importancia de outras condi^oes 

que nao o acesso preferencial ao capital isoladamiente como expli- 
cagao para os Grupos e sustentada por outras caracteristicas 

de sua estrutura. Os Grupos nao operam unicamente como 

trustes financeiros ou companhias ^holdings", ao contrario, exer- 

cem participagao empresarial ativa em suas multiplas atividades. 

A existencia de estruturas similares aos Grupos no setor publico 

de alguns paises menos desenvolvidos e uma evidencia adicional 

de que outros fatores alem do acesso prvilegiado ao capital esta 

na base do fenomeno do Grupo como padrao de organizagao in- 

dustrial. As companhias do setor publico nos paises menos 

desenvolvidos geralmente operam baixo condi^oes menos restri- 
tivas de suprimento de capital que as firmas privadas. No entan- 

to, omde a legislaqao permite, algumas companhias do setor pu- 

blico tambem investem e produzem em atividades diversificadas 
tal como os Grupos privados. 

V OS GRUPOS E A AQAO EMPRESARIAL 

A existencia de firmas diversificadas de grande porte e um 

fenameno familiar as economias capitalistas avan^adas. O que 
se ganha em apontar que um fenomeno similar, sob a forma par- 

ticular dos Grupos, tambem ocorre nos paises menos desenvolvi- 

dos? 

Primeiro, o padrao Grupo de organizaqao industrial ajudou 

a superar o fator restritivo, a<;ao empresarial, que muitos obser- 

vadores na primeira decada do pos-guerra esperavam fosse limi- 

tar a velocidade do desenvolvimento economico dos paises sub- 

desenvolvidos. Segundo, esta instituiqao permitiu que a a^ao 
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empresarial schumpeteriana ^pura" se tornasse efetiva. Isto 

porque o Grupo torna dispomvel o capital e ois recursos tecnicos 

e gerenciais qua sao necessarios para transformar "capacidade 

inovadora e vigilancia a oiportunidades" em investimentos e 

decisoes de produ^ao concretos. A institui^ao Grupo tambem 

facilita o aparecimento de economias no uso de recursos empre- 
sariais escassos. Economias de escala quanto ao fator aqao em- 

presarial podem ser apropriadas na medida que individuos capa- 

zes sao utilizados em seu pleno potencial nas vastas e diversifi- 

cadas atividades dos Grupos. Em adiqao aos efeitos de ''centra- 

lizagao administrativa" os Grupos aumentam a mobilidade em- 

presarial, pois podem deslocar recursos empresariais a compa- 

nhias especificas intragrupo, tao logo surja a necessidade. 

Talvez ainda mais importante, a estrutura de Grupo, em si 

reduz o volume de agao empresarial que e requerida por unidade 

de tomada de decisao inovadora. Assim, a participaqao dos Gru- 
pos em muitas atividades diferentes aumenta os fluxos de infor- 

magao e reduz a incerteza que acompanha as decisoes de produ- 

cao e investimento. Em termos gerais os Grupos incorporam, 

em suas estruturas e trajetorias de expansao, diversas sugestoes, 

que foram avanqadas em termos teoricos, para poupar aqao em- 
presarial nos paises em desenvolvimento. Confoirme dito antes, 

o Grupo executa a fun(;ao empresarial de Leibenstein de veneer 

as imperfeiqoes em importantes mercados de fatores e produtos. 

Em adiqao, como se viu, os Grupos se expandem atraves de co- 

nexoes horizontais e verticals, tomando decisoes de investimen- 

to em fungao de complementaridades economicas e tecnologicas. 

Assim, os Grupos implementaram efetivamente, ao nivel micro, 

o padrao de desenvolvimento que Albert Hirschman propos co- 

mo uma estrategia macro de otimizaqao para economias onde a 

capacidade empresarial e esoassa. 

Note, finalmente, uma caracteristica motivacional subjetiva 

que tambem aumenta a orienta^ao dos Grupos para o investi- 

mento e a expansao economica, aspecto tipicos da aqao empresa- 

rial. Os altos gerentes dos grupos, freqiientemente, sao "conis- 

trutores de imperios" Entretanto, eles nao tern um criterio pa- 

dronizado de avaliaqao de suas "performances" para fins de seu 

autcrassessoramento ou, talvez mais importante, subjetivamente, 

para compara^oes com Grupos rivals. Assim!, as deficiencias dos 
mercados formais de capital nos paises em desenvolvimento im- 

pedem o uso dos pregos das a96es na bolsa como um mecanismo 

de avaliagao. E os problemas de contabiliza^ao nesses contextos 
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inflacionarios excluem tambem a utilizaqao da taxa de retorno 

sobre o capital como uma fita metrica. Nesse ambiente, dois da- 

dos que sao mais facilmente acessiveis, assumindo um atrativo 

especial como medida de "performance": o volume do fatura- 

mento e, relaciomado a ele, a taxa de crescimento das vendas no 

tempo. Esta abordagem leva as operaqoes do Grupo a um vies 

em direqao a maximiizaqao das vendas, sujeitas a restriqao de 

lucro. As deficiencias associadas a tal orientaqao gerencial sao 

conhecidas. No presente contexto, entretanto, esta orienta- 

qao tambem reforqa a propensao do Grupo para o expansionismo 

e a aqao empresarial. 

VI. OUTROS EFEITOS BENEFICOS PARA AS ECO- 

NOMIAS EM DESENVOLVIMENTO 

Em adiqao a aqao empresarial, o padrao Grupo de organiza- 

qao industrial tambem faz diferenqa em termos de outros efeitos 

positivos para o funcionamento das economias menos desenvol- 

vidas. O Grupo nao apenas se constitue em uma instituiqao ca- 

pacitada a mobilizar capital de um "pool" que ultrapassa os li- 
mites de uma unica familia, como tambem executa uma funqao 

similar para o pessoal da alta gerencia. Tal alargamento da base 

da qual se pode recrutar recursos humanos e especiamente im- 

portante nos paises menos desenvolvidos. Isto porque a mobili- 

zaqao e utilizaqao desses recursos e severamente limitado, devido 
ao fato de que a alta gerencia geralmente e selecionada apenas 

de um circulo de pessoas que tern, pelo menos, algum tipo de 

participaqao na propriedade, A separaqao da propriedade sobre 
o controle nao ocorreu em grande escala no setor privado autoc- 

tone dessas economias. 

Adicionalmente, as relaqSes internas de confianqa pessoal, 

no Grupo, permitem a formaqao de numerosos altos gerentes, 

maior do que seria poissivel de outra forma. Isto facilita a co- 

municaqao efetiva e a delegaqao de autoridade, capacitando as 

firmas a ultrapassar certas restriqoes organizacionais de tamanho 

e eficiencia. Como resultado, as empresas do Grupo podem 

alcanqar economias de escala que se perderiam de outra forma 

podendo atingir niveis de produqao e taxas de crescimento dentro 

de atividades individuais que sobrepassam a escala das firmas de 

propriedade familiar. 
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O padrao Grupo tambem afeta a taxa de retorno sobre o ca- 

pital e a taxa de formia<;ao de capital nos paises menos desen- 

volvidos. A capacidade dos Grupos de dispor dos recursos tecni- 

cos e gerenciais necessaries para entrar em novas atividades ali- 

via pressoes baixistas sobre as taxas de retorno do capital, que 

ocorreriam se as firmas se se limitassem a suas atividades de 

existencia. O poder dos Grupois nos mercados de produto prova- 

Velmente tambem conduz a uma taxa de lucro mais elevada. 
Alem disso, a diversificaqao das atividades do Grupo reduz o 

risco da carteira de titulos. Tanto individualmente e a ^^fo^tiori,,, 

em interaqao, essas condi^oes de risco e lucratividade, tornadas 

efetivas por esse padrao de organiza^ao industrial, provavelmen- 

te levam a uma maior taxa de investimento que a prevalescente 

de outro modo. 

Adicionalmente, os investimentos feitois na integragao verti- 

cal permitem que o Grupo internalize economias que de outro 

modo seriam externas a firma e a sua atividade individual. As- 

sim, alem de aumentar o volume de formaqao de capital, o pa- 

drao Grupo, nesse aspecto, conduz igualmente a uma melhor 

alocagao otima do investimento (socialmente). Com suas alo- 

cagoes de investimento em multiplas atividades, o Grupo pos- 

sibilita efetivar um mecanismo inesperado de mobilidade de ca- 
pital entre as atividades. De fato, em certo sentido', os Grupos se 

assemelham ao funcionamento de um mercado de capital nos 

paises menos desenvolvidos. O padrao de decisoes quanto a 

produgao e investimento toimadas com conhecimento dos efeitos 

trazidos pelas conexoes horizontais e verticals ajuda explicar a 

velocidade do processo de ajustamento que se verificou no apro- 

veitamento de oportunidades inter-relacionadas de investimento 
nois paises menas desenvolvidos. Finalmente, a coordenagao 

das decisoes de investimento e produgao por parte dos Grupos 

tanto reduziu a necessidade, quanto diminuiu os encargos do 

planejamento governamental no setor moderno dos paises em 

desenvolvimento. 

A discussao anterior apontou algumas das maneiras pelas 

quais o padrao Grupo de organizagao industrial aumenta a efi- 

ciencia das economias menos desenvolvidas. Entretanto, o Gru- 
po tambem traz algumas distorgoes serias. Estas relacionam-se 

com a ineficiencia dentro dos Grupos; distorgoes interfirmas e 

inter-setores; e finalmente, efeitos politico-economicos sobre o 

padrao geral de desenvolvimento. De fato, os Grupos tomaram 
imperfeigoes no mercado de fatores produtivos, transformando-as 
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em imperfeiqoes no mercado de produtos. Nesse processo, ge- 

ralmente, houve um rapido crescimento industrial, mas os Gru- 

pos tambem criaram uma forma especial de capitalismo monopo- 

lista nos paises menos desenvolvidos. As distor^oes assoiciadas 

levantam problemas serios para as politicas economicas nos pai- 

ses menos desenvolvidos. Entretanto, esta materia e tao vasta 

que requer outra investigaqao. 

VII. CONCLUS5ES 

Este artigo chamou a atenqao e analisou um tipo de organi- 

zaqao industrial esquecido que tern profundas repercussoes sobre 

as economias de muitos paises pouco desenvolvidos, o Grupo. 

Como apontado, os Grupos tern suas origens em conhecidas im- 
perfeiqoes de mercado desses paises. Ao moibilizar insumos im- 

perfeitamente colocados no mercado e reduzir riscos e incertezas 
atraves de suas atividades diversificadas e integradas vertical- 

mente, os Grupos se constituem de fato nos ''operadores inter- 

mercado)s,,, que a teoria de Leibenstein sobre a aqao dos empre- 

sarios enfocou. E mais, alem de seus efeitos sobre a aqao empre- 

sarial, o padrao Grupo de organizaqao industrial permite que as 

economias meno;s desenvolvidas relaxem restriqoes institudiio- 

nais sobre a alocaqao de recursos gerenciais e de capital. Con- 

seqiientemente, firmas domesticas privadas podern adentrar o 

mercado e atingir escalas eficientes em atividades que podem 

ultrapassar o alcance de uma firma privada nacional. E devido 

aos Grupos, o setor moderno em, muitos paises menos desenvol- 

vidos, e muito menos "fragmentado" —• tanto estatica quanto- di- 

namicamente — do que seria esperado a partir de dados conta- 
beis que nao dao oolnta desse padrao de organizagao indus- 

trial. Tendo descrito o custo das imperfeiqoes dos mercados 

de fatores produtivos nos paises menos desenvolvidos, os econo- 

mistas nao deveriam se surpreender que uma instituiqao como o 

Grupo tenha surgido para se apropriar dos ganhos advindos des- 

sas distorqoes. 

Este artigo tambem trouxe um exemplo de um ponto, hoje 
ja bem documentado, que a teoria economica pode ser relevante 

em outros lugares alem dos paises mais desenvolvidos onde se 

desenvolveu inicialmente. Assim, os conceitos microeconomicos 

estabelecidos podem ajudar a explicar o surgimento do padrao 

institucional do Grupo, um fenomeno que pode facilmente ser 

atribuido exclusivamente a condigoes socio-culturais ou politicas. 

Compreender as bases economicas do Grupo, nao e equivalente 
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a justificar a instituiQao, pelo contrario, e um passo necessario 
para reforma-la. O enfoque desse artigo sobre a influencia do 

Grupo em mitigar as imperfeiqoes dos mercados de fatores nao 

deve desviar a aten^ao das distorgoes dos mercados de produtos 

e dos serios problemas trazido a politica economica que esse pa- 

drao de organiza^ao industrial causa. 

A forma institucional Grupo claramente lembra algumas ca- 

racteristicas da organizaqao industrial e corporativa dos paises 

mais desenvolvidos. As similaridades com o conglomerado e a 

companhia multidivisional de grande porte sao evidentes. Alem 

disso, algumas das causas do padrao Grupo tambem se sobre- 

poem as causas discutidas por Oliver Williamson em seu Iraba- 

Iho sobre a teoria da firma em economias mais avanqadas. Do 

mesmo modo, como se viu, alguns aspectos da realidade microe- 

comomica e gerencial do setor avanQado das economias menos 
desenvolvidas sao bastante proximos aquelas das economias mais 

desenvolvidas. Consequentemente, se adaptadas de modo a re- 

conhecer diferenqas como a ausencia de um mercado de capital 

formal, a teoria ecoinomica da firma moderna pode ser mais apli- 

cavel ao setor avan^ado dos paises em desenvolvimento do que 

poderia ter se suposto. E devido as similaridades de padroes de 

organizaQao industrial, a teoria do oligopolio pode certamente 

sier util ao raciocinio teorico de algumas caracteristicas quanto a 

decis5es de pre^o, produqao e capacidade instalada no setor mo- 

derno das economias em desenvolvimento. 

Finalmente, embora tenha se discutido alguns aspectos dos 

Grupos nas naQoes em desenvolvimento, muitas questoes impor- 

tantes permanecem sem resposta. Pergunta-se, por exemplo, por 

que os Grupos ou um padrao similar de organizaqao industrial 
nao surgiu com freqiiencia igual em todos os contextos desen- 

volvimentistas, tanto contemporaneos quanto historicos. Simi- 

larmente, seria util ter mais informaqao quantitativa sobre a es- 

cala e a diversifica^ao das atividades dos Grupos, sobre a distri- 

buigao de tamanho dos Grupos nos diferentes paises e suas mu- 

danqas no tempo. Estas, claramente, devem estar relacionadas 

a fases particulares de desenvolvimento e estrategias desenvolvi- 
mentistas governamentais. O suprimento de respostas a essas 

questoes e o preenchimento de claros nessa pintura sobre os Gru- 

pos devem esperar a coleta de material estatistico detalhado. Co- 

mo apontado inicialmente, entretanto, a coleta de dados requer 

que antes seja dada atenqao ao fenomeno e que se elabore um 

referencial teorico para analisa-lo. Espera-se que este artigo te- 

nha servido a esse firm 
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