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1. INTRODUgAO 

O objetivo deste artigo e analisar alguns aspectos particula- 
res do poder de mercado industrial nos paises em desenvolvi- 

mento e sen efeito sobre o desenvolvimento economico. A exce- 
QaJo de alguns artigos ou monografias ocaJsionais, as questoes re- 

laciomadas ao poder de mercado tern sido negligenciadas na lite- 

ratura profissional sobre o desenvolvimento econ6mico(1) Esta 

(*) Agrialdiegio a Tuivia B^uimienlthal, NeiH Chiamberlain, Flrank Edwiands 
Fanny Ginor, Charles Kindaerbeirger, Howard Pack, e Kazuo Sato 
pelos ccimientarios vajiosios a vensao inicial ideisse artigo. Agiradiego 
tambem o Pragrama de Pesquisa Docemte da Columbia Business 
School ipelo ajpoio flnamceilro a esse projeto, e ao Depantammto de 
Paises em Desenvolyimenito da Tel Aviv Universtty, onde a versao 
inicial desse artigo foi esodita, ipor ter me facilitado'o uso dhs exce- 
lentes iinstalagoes de pesquiisa. Ajpemas o autor e resiponsavel ipelas 
deficiencies deste artigo. 

(**) Da Graduate Siohool of Business; Columbia University. 

(1) Para algruimas excegoes notaveis ver Edward S. Mason, ((MonoPioiis- 
tic Competition and the Growth Process in Less — Developed Coun- 
tries: Chamberlain and the Shuimpeterian Dimensian», em R.E. Kuen- 
ne (ed.), Monopolistic Competition Theory; Studies in Impact (New 
York, 1967); H.S. Ellis et al, Industrial Capital in Greek Development 
(Center for Economic Research, Athens, 1964), Capitulo 7, «Compe- 
tition and Monopoly in Greek IndUstry»: Marvin Miracle, ((Competi- 
tive Market Structures in Developing Couinitries», Nebraska Journal 
of Economic and Business 9, 4, Outubro 1970; Lawrence J. White 

(...) 
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neglig-encia pode ter se derivado da cren^a que questoeis como 
esta talvez sejam pouco importantes nos paises naenos desenvol- 

vidos, nos quais a pesquisa deveria privilegiar o crescimento do 

produto inves das distorgoes de mercado que possam inibir a efi- 

ciencia, alocativa. O desenvolvimento economico, entretanto, 

depende de modo crucial das articulaQoes intra-atividades e das 

economias externas^. Consequentemente, e necessario1 preo- 

cupar-se c'olm a extensao em que as prefssoes competitivas levaim 
a transmissao efetiva das externalidades pecuniarias na produ^ao 

e investimento de uma atividade para outra. Alem disso, como 

se vera, o poder de mercado industrial afeta da mesma forma con- 

di^oes como ob termos de troca inter-setoriais e a configuragao 

da economia politica mais ampla nos paises em desenvolvimento. 

2. PODER DE MERCADO NAS ECONOMIAS EM 

DESENVOLVIMENTO 

Como se sabe, renda per capita e distribuiqao perversa 
de renda levam a existencia de mercados domesticos relativa- 

mente pequenos para muitos produtos manufaturados nos paises 
em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, do lado da oferta, as 

condigoes tecnologicas, via de regra, levam a economias de escala 
na produgao dentro das margens relevantes(3b E mas economias 

que sofrem de escassez cronica de divisas externas a competi^ao 
das importacoes e igualmente limitada. Devido a conjun^ao do 

tamanho limitado do mercado e as vantagens em custo obtidas pe- 
los primeiros ingressantes nas atividades produtivas individuais, 

e de !sie esperar que frequentemente se encointrem monopolios ou 

oligopolies nos mercados de muitos produtos industrials nos pai- 
ses menos desenvolvidos. 

(...) 
Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan Prince- 
ton: Princeton University Press, 1974); e Harry Strachatn, The Role of 
Family and Other Group in Economic Developments: The Case of 
Nicaragua (New York: Praeger, 1976). 

(2) Vejt% por exemplo, Paul N. Rosenstein-ROdlan, «Problem of the In- 
dustrialization of EaJstem and South — Eastern Burope», The Eco- 
nomic Journal, June-Set., 1943: Albert Hirschman, The Strategy of 
Economic Development (New Haven; Yale University Press, 1953). 

(3) Simion Teitel, «Eooinomies of Sciaile land Size of Plant: The Evidtence 
and the ImplioaJtions for the Developing Countries». Journal of Com- 
mon Market Studies Xm, 1 e 2 (1975), p. 92 — 115. 
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Evidencias diretas sobre o poder de monopolio nos paises 
menos desenvolvidos tais como o mdice de A.P Lerner: 

-1 
MC/P =  , nao sao disponiYeis(4) Entretanto, as 

grandes somas de recursos, relativamente ao tamanho do merca- 

cado industrial, que sao gastas com publicidade nos paises menos 

desenvolvidos, sao relevantes nesse contexto(5) Pois, como de- 

monstraram Robert Dorfman e Peter Steiner, a taxa otima de 

publicidade/venda e tanto mais alta quento maior fotr a divergen- 

cia entre o pre^o e o custo marginal e menor for a elasticidade- 
pre^o da demanda na regiao da curva de demanda em que se dao 

as vendas^6b Assim, as dados mais elevados sobre publicidade/ 

venda observados nos paises menos desenvolvidos sao um indi- 

cador indireto de um grau maior de poder de monopolio em mui- 

tos mercados industriais dos paises em desenvolvimento. 

Observaqoes diretas das taxas de concentra<;ao das quatro 
maiores firmas em industrias individuais, refletindo a participa- 

qao tanto de companhias locais quanto de empresas estrangeiras, 

sao disponiveis para o Brasil, India, Mexico e Paquistao. As 

medias nao-ponderadas desses indices de concentnaQao para ca- 

da pais sao mostradas na Tabela 1. Os paises relacionados tern 

mercados domesticos que sao muito maiores que os da maioria 

dos paises menos desenvolvidos. Entretanto, os indices de con- 

centragao apresentados na Tabela 1 sao elevados(7). Essas obser- 
va^Ses sugerem que, para a maior parte das atividades industriais 

desses paises, o esquema de interdependencia oligopolista e mais 

relevante para a compreensao do comportamento das empresas 

que o modelo de competigao perfeita. 

(4) A.P. Lfemer, cThe Concept of Monopoly and the Meiasnreonent of Mo- 
nopoly Pow0r», Review of Economic Studies 1 (June, 1934), p. 154-75. 

(5) Nathaniel H. Leff e John U. Parley «Adv©i,timg in Developing Coun- 
tries^ (mimeo, 1978; copiias doisponiveis se trequisitadas). 

(6) Robert Dorfman e Peter Steiner, ^Optimal Advertising and Optimal 
Qu|ality», American Economic Review (December, 1954). 

(7) O indioe medJio die concentragao anotado para a India e considleravel- 
mente menor que os demais da Tabela 1. Isso ^pode refletir o flato 
que, contrariament© a outros paises, os dados utilizados piara o cal- 
cuilo do Indioe da India fcraim compuitados ao nlvei d© classlfioaqao 
industrial a dois digltos. Se as linhas a tnes dlgitos flossem levaidas 
em considsiragao, e se a existencia de mercados regionais doistintos 
fosse computada, o poder de meroado na India poideria ser tao alto 
quanto o dos demiaiis paises. 
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TABELA 1 

M^DIA NAO-PONDERADA DOS INDICES DE CONCEN- 

TRAgAO DAS QUATRO MAIORES EMPRESAS NOS SE- 

TORES INDUSTRIAIS DO BRASIL, MRXICO, INDIA E 

PAQUISTAO 

PAIS CR-4 N a INDtJSTRIAS 

(por cento) 

Brasil, 1972 72 68 

India, 1968 55 22 

Mexico, 1972 73 73 

Paquistao, 1968 70 82 

FONTE: Dados sobre o Brasil e o Mexico foram obtidos de 

de John M. Connor e Willard F Mueller, Market 

Power and Profitability of Multinational Corporations 

in Brazil and Mexico a Report to the Subcommittee 

on Foreign Economic Policy of the Senate — Wa- 

shington, 1972. 

Dados sobre a India: Arabinda Ghosh, "Concentration 

and Growth of Indian Industries / 1948-1968", The 
Journal of Industrial Economics XXIII, 3 (March, 

1975). 

Dados sobre o Paquistao: Lawrence J. White, Indus- 

trial Concentration and Economic Power in Pakis 

tan (Princeton, 1974). 

De uma perspectiva mais geral, as evidencias empiricas de 
uma amostra de paises desenvolvidos indicam que o grau de con- 

centra^ao em industrias isoladas varia inversamente com o tama- 

nho do mercado(8). Cioirreila<;oes similares para os paises menos die- 

senvolvidois nao estao ainda disponiveis. Entretanto, algumas 

evidencias ilustrativas para varios paises latino-americanos su- 

(8) Frederic Pryer, «An Internaitlonial Ccmip^rison of Coocteotration Ra- 
tios:*, The Review of Economics and Statistics LIV. (May, 1972). 
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gerem da miesma forma um elevado grau de concentra^ao indus- 

trial (vejia Tabela 2). Esses dados referem-se a participaqao dos 

estabelecimentos fabris no total do valor adicionadtn industrial 
em cada pais. Mas, em vista dos numeros apresentados, e im- 

provavel que mais que umias poucas firmas de semelhante porte 

participem de um unico mercado de produto. 

TABE'LA 2 

nORCENTAGEM DE ESTABELECIMENTOS QUE RES- 
PONDEM POR DADA PERCENTAGEM DO TOTAL DO 

VALOR AD ICI ON AD O INDUSTRIAL EM DIVERSOS 

PAlSES LATINO-AMERICANOS 

PAISES Porcentagem em rela- 

gao ao N.0 de Fabri- 

oas 

Contribuigao ao To- 
tal do Valor Adicio- 

nado Industrial 

Brasil 7 68 
America Central 5 48 
Chile 6 69 
Colombia 6 71 
Mexico 13 77 
Paraguai 2 49 
Venezuela 3 60 

FONTE: United Nations Economic Comission for Latin Ameri- 

ca, Industrial Development in Latin America E/CN. 

12/830 (New York, 1969) 

3. OS "GRUPOS" E O PODER DE MERCADO 

Os dados da segao anterior sugerem altos indices de concen- 

tragao nas industrias individuais nos paises menos desenvolvi- 

doa Tornados juntamente com a escassez cronica de divisas es- 

trangeiras que restringe o fluxo de importa9oes competitivas em 

muitos daqueles paises, esses indices de concentraqao implicam 

um grau acentuado de poder de mercado nas diferentes indus- 

trias. Na realidade, entretanto, o grau de poder de mercado e 
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muito maior do que se possa concluir de uma analise dos indices 

de concentragao das industrias individuais. Isso se deve a um 

tra^o caracteristico da org^anizaqao industrial dos paises em de- 

senvolvimento: as ugrandes casas industrials" ou "grupos',(9). 

Em muitos paises em desenvolvimento, grande parte do se- 
tor industrial domestico de capital nacional, e especialmente as 

atividades que usam tecnicas relativamente modernas e capital 

interusivos, esta organizado sob esse padrao institucional carac- 

teristico. O grupo e uma empresa com varias companhias, pare- 

cido de oerto modo com o zaibatsu do Japao — Segunda Guerra 

Mundial, e aos conglomerados dos paises contemporaneos. Re- 

tira seu capital de fontes que transcendem a uma unica familia e 

freqiientemente pojssui seu proprio banco. Os grupos tern de- 

senvolvido uma notavel aqao empresarial investindo e produzindo 

em muitos novos ramos incluidos no setor "moderno" dos paises 

em desenvolvimento. E ainda mais importante no presente con- 

texto, seu padrao de expansao tern se caracterizado pela entrada 

em uma grande gama de novas atividades (geralmente envoivendo 

grande integraqao vertical) inves de crescimento simples dentro 

de uma mesma linha de produ^ao. Esse padrao de entrada em 

novos mercados de produtos tern sido facilitado, grande numero 

de vezes, pela forma^ao de "joint ventures" com firmas estrangei- 

ras ou pela compra de patentes tecnologicas internacionais. No 

pi^cisseguimento dessa trajetoria de expansao com taxas elevadas 
de investimento e usualmente contando com os incentives gover- 

namentais de promoqao a industrializa^ao, os grupos evoluiram 

ate sua situaqao presente que se notabiliza pela posse de vultosos 

ativos de capital e atividade produtiva diversificada. 

O expansionismo agressivo e a intensa atividade empresarial 

dos grupos tern sido associados ao rapido desenvolvimento in- 

dustrial dos paises menos desenvolvidos. Entretanto, as opera- 

<;oes dos Grupos levam a uma situaqao na qual um numero rela- 

tivamente pequeno de agentes economicos controla uma grande 

parte dos ativos privados no setor moderno da economia. Assim, 

devido ao tamanho do grupo, a propriedade e a tomada de deci- 

sao estao muito mails centralizados do que indicariam os indices 

(9) Os idois tpamgrafos segaiintes baseiam-se no nuaiterial apresenitado etm 
men lartigo «Inidlustrial Organizejtion aod Entrsepreneurship in the 
Developing Oountries: The Economic Gro"Ujps», Economic Develop- 
ment and Cultural Change 26 (July, 1978). Esse amtigo discute em 
dieitalhe as riazoes para o suirgimento d!a estruitura do grupo na orga- 

(...) 
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individuals de contraqao industrial^10) Alem disso, devido a pro- 

dugao em multiplas atividades verticalmente integradas, eles po- 

dem evitar oposigoes potenciais a seus poderes de mercado. Co- 

mo Galbraith assinalou, as distorqoes derivadas do poder de mer- 

cado nas industrias individuais podem ser grandemente suaviza- 

das se os monopolistas ou ologopolistas se depararem com pode- 

res de mercado contra balanceadores da parte de 'seus clientes ou 

das industrias supridoras(11)- Nos paises em desenvolvimento, 

contudo, ©m razao das opera<;6©s multi-atiyidades dos grupos, in- 

ves de serem reduzidas por pdderes contra-balanceadores, os po- 

deres de mercado nas atividades industrials ficam intensificados 

dentro do setor industrial moderno como um todo. 

4 EFEITOS NEGATIVOS SOBRE O DESENVOLVI- 

MENTO ECON6MICO 

A existencia de poderes de mercado substanciais no setor in- 

dustrial moderno das paises menos desenvolvidos, por sua vez, 

tern diversas implicaQoes^12). Primeiro, em termos estaticos, o 

poder de mercado conduz a ineficiencia alocativa, resultando em 

produto menor e a mais alto prego, relativamente ao que preva- 

nlzagato inctustrial dos paises em desenvolvimento. A forma imsitditu- 
oional do Qrupo tambem e analisada em White, Industrial Concen- 
tration, e em Strachan, The Role of Family and Other Groups. 

(10) Para unna situacao similar em um pals desienvolvido, a Gm-Bretanha, 
veja M.A. Utton, ((Aggireg-ate versus Market Conoenitration: A note», 
Economic Journal, 84 (March, 1974). 

(11) John K. Galbraith, Americam Capitalism (Boston, 1952). 

(1(2) Bm reagao a discussao sobre os efeitos negaitivos das operagoes do 
Grupo, o lei tor poidle se perguntar sobre la relevancia dla norma oom- 
petitiva para propdisitos idle avialiagao. De fato, nao se deveria con- 
siderar os aspeotos negaftivos em oposigao a alitemaitiva de flalita de 
produgao (domestioa nas atividaides dos grupos; e, no caso extremo (e 
talvez algo imiaiginioso), de demanda por exportagao totalmiente ine- 
lasitioa para os produtos de exportagao dietsses paises em oposigao a um 
consumo domesitico desses bens forbemente diminuido? A quesitao tdias 
posisibiMdades de redugao dos efeitos negaitivos da estrutura dos gru- 
pos sem sacrificar os efeitos positives e dlscutidla na segao VH mais 
adiante. 
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leceria, dadas as rela^oes custo-prego, em uma situagao mais 

competitiva. Diferengas acentuadas entre pregos e custos mar- 

ginaiis terao, e logico, um impacto sobre a distribuigao da renda. 

Adicionalmente, as perdas causadas por este ''peso morto" se 

tornam mais serias se se considera o formato potencial da curva 

de demanda de muitos produtos industrials nas condigoes dos 

pauses menos desenvolvidos. 

Como se sabe, a distribuigao da renda nesses pa fees e alta- 

mente concentrada. Este padrao de distribuigao de renda afeta 

os "pontos de entrada" das diferentes familias no mercado e, 

deste modo, afeta o formato da curva de demanda do mercado pa- 

ra muitos produtos manufaturados tais como ds bens de consu- 

mo duraveis(13)- Mesm'oi se a elasticidade-prego da demanda das 

familias individuais abaixo das faixas superiores de renda nao 

for alta, a somatoria horizontal das curvas de demanda familiares 

ira gerar um largo segmento na curva de demanda do mercado 

que se caracterizara por uma elasticidade-arco elevada. Isto e, 

um deslocamento partindo do alto da curva de demanda, apos 

atravessar um segmento inelastico que reflete a insemsibilidade 

relativa das familias de mais alta renda com relagao ao prego, 

mostra que a elasticidade-prego da demanda cresce acentuada- 

mente para um longo siegmento, a medida que um numero maior 

de familias de baixa renda entra no mercado. Semelhante curva 

de receita media ira gerar uma curva de receita marginal dobra- 

da e conseqiientemente a possibilidade de equilibrio multiplo pa- 

ra os produtores oligopolistas. Ntessas condigoes, as firmias dos 

paises menos desenvolvidos geralmente seguem uma estrategia 

de so visar "a nata" pela qual vendem apenas na parte mais ele- 

vada da curva de demanda (e se queixam slo|bre a "dstreiteza dos 

mercadois")- As pressoes competitivas, porem, forgariam essias 

firmas a estabelecerem suas combinagoes de produto-prego no 

segmento de maior volume da curva de demanda. Nessas condi- 
goes, as perdas na produgao (e emprego) devido ao poder de mer- 

cado nos paises menos desenvolvidos provavelmente nao sao 

triviais. 

(13) Sobre os efeitois dla disltaibuigao dia renda oa dieitenminagao do «iponto 
die entmida» idas ttamiililas e o formato da ourva de demianda do mer- 
cjaido, veja, pior exiemfplo, Gary Bedkietr, Economic Theory (New York. 
1971), .p. 38-39. A forma dla cunm de dtemanda e a posisibilrdade de 
equilibrio multiplo disiciutidas aqui sao colnlsiiideiradlas em maior idetallhe 
em meu trabalho «M3uItiniationiail Corporiate Prlniomig Policy in the 
Developing Coujnltries», Journal of International Business Studies, 
Autumn, 1975. 
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Alem disso, como Leibenstein, Williamison e outros enfati- 

zaram, os g'erentes das firmas com poder de mercado podem re- 

tirar partes de seus ordenados sob formas nao pecuniarias^14^. 

Nois paises menos desenvolvidos, elas provavelmente incluem a 
ainieficiencia-X"(15) Os grupos sao pouco pressionados pela 

competiqao para minimizar os custos, e a esisencia de suas trag'e- 
tdriais de expansao e a entrada em novos ramos de produ^ao in- 

ves de barateamiento do custo nas linhas de produQaoi existentes. 

Colnseqiientemente, nao apenas o prego pode exceder o custo mar- 
ginal devido a falta de competigao ou de poderes de mercado 

contra-balanceadores, mas o custo marginal em si tambem e maior 
do que seria sob uma maior pressao de mercado. A isso fie so^ma 
o fato que a falta de competiqao libera muitas firmas no setor mo- 

derno da necessidade de buscar a otimizaqao das oombinaqoes de 

fatores apropriados as condiqoes dos paisels menos desenvolvidos, 

ou mesmo de empregar multiples turnos de operaqaoi, como os 

problemas especiais de coordenaqao que isso tras a gerencia(16b 
A ausencia relativa de pressoes competitivais. no setor industrial 

moderno tambem pode ter oomtribuido para ias baixas taxas de 

progresso tecnologico observadas nos paises menos desenvolvi- 

dos durante o periodo do p6s-guerra(l7b 

(14) Hiajrvey Leibenstein, «Organizaitlonal or Priotional Equilibria, X-Ef- 
ficiency and the Rate Innovation», The Quarterly Journal of Econo- 
mics, LXXIIT, (Nov. 1969); Oliver Williilamsion, Markets and Hierar- 
chies (New York, 1975). 

(15) Assiun, as aneididas ide Joel Borgemian da «ineficienciai-X» (toirnada 
posislvel em piartte pelo podier de mercado doimesltioo) envolvdla mlagni- 
ituides siuibstanciaiis para um con junto ide paises em desenvolvitmtentoi. 
Veja seu artigo, «Commiercial Policy, Allocative, and «X-Efficiency», 
Quarterly Journal of Economics 88, 3 (August, 1974). Por contnaste 
a competiqao oria pressao ptara reduzilr ia inefioiencia-X. Vejia W.J. 
Primaux, «An Assesmenit of X-Effioiency Gained Through Competi- 
tion», Review of Economic and Statistics, Feb. 1977. 

(16) Veja, por exemplo, Loiuis WeliLs, «Econoimiiic Man (and Egineering Man 
Choice of Technology in a Low-Wage Oo(untry», Public Policy, 1974. 
A esicoilha de sub-otimizacao das tecnicas intensivas em capital pfirece 
irefletir a falta de pressao do miercado inves ida oirigem estrangeaira 
das companhias na mositra idje Wells. Oultrio® estudos tern mostrado 
a capacdidlade das eoimpanMas injtemaicionais em adaptar 
a teenologia as dotacbes die fatores dos paises menos desenvolvidos. 
Veja, por exemplo, David J.C. Forsyth e Robert F. Solomon, «Choice 
of Technology and Nationality of Ownership in Manufaturing in a 
Developing Coaintry», Oxford Economic Papers 29,Z (July, 1977). 

(17) S. Robinson, «Sources of Growth in the Less-Developed Oofuntnes», 
Quarterly Journal of Economics», August 1971, p. 404-406. 
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A existencia de poder de mercado elevado, no setor indus- 

trial moderno, traz igualmente certos efeitos economicos mais ge- 

rais nos paises menos desenvolvidos. O nivel de preqo mais alto 

de muitos produtos industriais modermois que e devido a uinefi- 
cienciia-X", juntamente com a ma alocagao de recursos, distor- 

cem os pre<;os relatives vis-a-vis o resto da economia, istoi e, com 

relaqao ao setor agricola e setor industrial "intermiediario" de 

pequena escala. Na extensao que as firmas com poder de mer- 

cado sejam clientes ou fornecedores de firmas no setor competi- 

tivo, ds efeitos negatives sobre essas ultimas incluem tambem 

menois emprego, pois a composiQao do prOlduto e as tecnicas pro- 

dutivas do seter industrial de pequena escala sao relativamente 

intensivas de trabalho. O poder de mercado que reduz as pres- 

soes para reduqao dos custos e preqos dais manufaturas produzi- 

das domesticamente, provavelmente 'aumenta a desigualdade na 

distribuiqao do consumo nos paises menois desenvolvidos. Esse 

resultado e tanto mats provavel posto que todos os trabalhadores 

devem pagar pfe^os mais elevados (e adiar 01 consumo) para os 

bens produzidos sob condiqoes de poder de mercado. Entretan- 

to, apenas uma pequena por^ao da for^a de trabalho total e sin- 

dicalizada ou tern apoiia de politicas governamientais na maioria 

d'ois paises menos desenvolvidos. Consequentemente, apenas uma 

pequena porcentagem da forqa de trabalho total pode ser benefi- 

ciada na extensao em que se paguem salaries mais elevados devi- 

do ao1 poder dos grupos nos mercados de produto. 

Sublinhe-se finalmente um importante efeito macroeconomi- 

co do poder de mercado no setor industrial moderno. A existen- 

cia de inter-dependencia oligopolista conduz a rigidez, para baixo 

dos preqos industriais. Consequentemente, os ajustamentos ne- 

cessaries nos termos de troca internes dos paises menos desen- 

volvidos requerem um movimento ascencional do nivel geral de 

pregos do pais. Esta e uma das razoes pelas quais uma desvlalo- 

riza^ao da taxa cambial que objetiva elevar o pre^o relativo in- 

terno dos produtos primaries exportaveis dos paises menois de- 

senvolvidos geralmente leva a uma aceleragao na infla<;ao agre- 

gada. Similarmente, a ausencia de flexibilidade para baixo dos 

preqos industriais ajuda a conduzir ao resultadoi comum de que 

as politicas monetarias voltadas para a reduqao da infla^ao nes- 

ses paises freqiientemente resultam em perdas substanciais de 

produto e emprego). E devido aos elevados custos economicos e 
politicos envolvidos na estabilizagao monetaria, tais esfor^os ra- 

ramente sao mantidos ate frutifioarem. Devido es&as condiqoes, 

uma vez que a infla(;ao comeqa nos paises em desenvolvimento, 
ela facilmente pode se tornar endemica. 
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Oligopolio e rigidez para baixo nos preqos industriais apare- 
ceram assim relativamente cedo no processo de desenvolvimento 

dos paises menas desenvolvidos contemporaneos. O contraste 

com a situa<;ao no seculo XIX das paises atualmente mais desen- 

volvidos e evidente. Assim, a oligopolizaQ|o prematura nos pai- 

ses menos desenvolvidos ajuda a explicar as diferengas nas ex- 

periencias inflacionarias bem como algumas das outras caracte- 

ristioas especiais da industrializaqao dos paises menos desenvol- 

vidos contemporaneos discutidos anteriormente. 

5. EFEITOS DE ECONOMIA POLITICA 

Os ohsiervadores d'ols paises menos desenvolvidos tern nota- 

do muitos desses efeitos do poder de mercado oligopolista em 

sens paises. As condigoes que discutimas de fato se enoointram 

entre as razdes para o oprobrio em que se mantem freqiientemen- 

te o capitalismo privado nesses paises. Ainda mais, enquanto 

que nos paises deisenvolvidos o poder de mercado elevado e algu- 

mas vezes apontado como justificado por ser condiqao necessaria 

para a pesquisa e desenvolvimento do progresso tecnico tal "ra- 

tionale" nao existe para os oligopolios nos paiseis menos desen- 

volvidos. Eles geralmente nao estao nas fronteiras do ootnheci- 

mento tecnico, e usualmente podem avangar mais rapida e eco- 

nomicamente atraves da importaqao de "know how" e de sua 
adapta<;ao as oondicoes locais inves de conduzirem pesquiisas e 

desenvolvimento originais. Consequentemente, os oligopolios 

nos paises em desenvolvimento obtem baixa legitimidade social 

baseadas em considera^Ses dinamicais sobre o progresso tecnolo- 

gico. De fato, a propensao dos capitalistas locais de entrarem 

em novas atividades atraves da colaboragao com firmas estran- 

geiras via contratos de licenciamento ou empresas con juntas 

(joint ventures) tern contribuido ainda mais para a hostilidade 

nacional contra si. 

Nessas condiqoes, o capitalismo privado e geralmente visto 

de modo desfavoravel nos paises menos desenvolvidos. O capi- 

talismo que se condena nao e o capitalismo convencional da In- 
glaterra do seculo XIX — com o qual esses paises tern pouca ex- 

periencia domestica — mas sim sua versao oligopolista. Adicio- 

nalmente, a desilusao e especialmente grande pois se esperava 

que a industrializagao reduzisse a concentraqao do poder econo- 

mico. Anteriormente, um pequeno numero de familias grande 
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proprietariajs de terra mantinha o poder economico dominante; 

a unica mudanQa que parece ter resultado da industrializagaof e 

que o poder de mercado agora se concentra nas maos de urn 

nurruero relativamente pequeno de grupos industrials^18^ 

Somiando-se a esse descontentamento em relagao aois grupos 

encontra-se a crenga generalizada que eles, alem do mais, tem ca- 
nais de influencia politica proporcionais a seu poder economico, 

e uisam essa influencia no detrimentoi do desenvolvimento de 

seus parses. Objetivamente, a situagao pode ser mais complexa. 

Por exemplo, em alguns casos os objetivos de politica economica 

do Estad'oi e dos capitalistas locals podem estar tao proximos 

industrializagao rapida com pouca consideragao ao's custos 
em bem-estar —• que nao e claro na maioria das vezes quern esta 

usando quern na formulagao da politica economica. Assim, com 

excegao de alguns caisios onde os grupos dominam claramente, 

pode-se conceber casos onde exista uma relagao isimbiotica entre 
o Estado e ois Capitalistas locais. Igualmente, em alguns casos, 

apesar da capacidade de firmas individuals influenciarem deci- 

soes de micronalocagao, as rivalidades inter-grupos enfraquecem 

o poder dos industriais como classe, e pode Ihes faltar um peso 

decisivo na formulagao da poilitica economica geral e da estrate- 

gia desenvolvimentista^19^ Ainda mais, parece haver diferengas 

importantes entre os parses menos desenvolvidos menores (por 

exemplo, as nagoies da America Central), onde predominam os 

capitalistas privados e os parses maiores (comio o Brasil e a In- 
dia), onde o Estado parece assumir um papel mais independen- 

te^2®b Entretanto, nao obstante tais possibilidades a existencia 

(18) Cf. Albert Hirschmiatn, «The Political Boonioimy of Impoirit-iSubstiltuting 
Induslbrialization in Datin Ame(noa», The Quarterly Journal of Econo- 
mics, Pebmary, 1968. 

(19) Veja o modelo [Rara relagoes (g^overno-empresas apreseinitado em Na- 
tlxaniel H. Lefg Economic Policy-Making and Development in Bra- 
zil (New York, 1968), capitulos 6-8, >e lais rteferencias clta'dlas ai para 
outros^palses menos desenvolvidos. Aponte-se alem disso que a do- 
minagao politica polos grupos oetntamente nao ooorreria no icaso mais 
classico de atividade de um grupo — o zaibatsu japones dos anos 
vinite e trinta. Ai, foi necessario a catasitrofica idemota militair e a 
ooupagao para sie qulebrar o poder idas elites burocraltioas. 

(20) O taimjanhjo do pals parece pperar como uma variavel importante 
pelo menos ide dois modos. Os palses em desenvolvimento maiores 
tem grande diversidlade geografica interna, set ores externos pequenos, 
e uma estrutura economica mais coimpliexa. Esisias condigoes levam a' 
emergencia de grupos regionais e sooio-economicos mads heterogie- 
neos, e dad o maior graiu de liberdade para um Esitado que e mais in- 

(...) 
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de um padrao mais complexo de rela^oes governo-empresas, a 

impressao predominante nos paises menos desenvolvidos e que 

os grupos detem influencia determinante (e perniciosa) na for- 

mulaqao da politica economica. 

Essas condigoes estao entre as causas da antipatia para com 

o "capitalismo" que freqiientemente prevalece nesses paises. As- 

sim, o efeito colateral trazido pelas atividades dos grupos e a 

existencia de uma preferencia aoentuada da olpiniao publica em 

miuitos paises menos-desenvolvidos para um estilo de desenvolvi- 

mento "lsocialista,, ou mesmo "capitalismo de estado" A1em do 
mais, pelas razoes discutidas, os industrials locais tern relativa- 

mente pouca legitimidade social ou sustentaqao politica mais 

geral nos paises menos desenvolvidois contemporaneos. Conise- 

qiientemente, nas condiqoes oligopolistas correntes, o desenvol- 

vimento industrial em muitos desses paises aumenta a temsao e 

a instabilidade politica. O resultado em muitos casos tern sido o 

regime militiar. 

6. OS GRUPOS E DISTORQoES NA ESTRAT^GIA 

MACRO-DESENVOLVIMENTISTA 

Pode ser tentador interpretar a emergencia dos grupos gran- 

demiente como uma resposta as distorqoeis e incentivos privados 

criados pela estrategia de desenvolvimento incentivadoira da subs- 

titui^ao de importa^oes. O padrao de expansao dos grupos, com 

sua enfase sobre a diversificac^aiQ extensiva no mercado domeis- 

tico e po(uca enfase sobre as exportagoes de manufaturados, e o 

outro lado da moeda que surge da conhecida dispersao de inves- 

timentos industriais dos paises menos desenvolvidos com pouca 

dependente vis-a-vis os interesses privados. Segundo, idieviido ao pro- 
giresso prospectivo e aos efeitos de eiscala, os paises em deseiwolvi- 
meruto maiores dtevem atrair maior interesses das empresais estmngei- 
ras. As reagoes doimesticas, por sua vez, levam a crllagao de um apara- 
to esitoital mais forte, que tamlbem pode se comport air mads autonoma- 
mente em relagao aos grupos locais. Observadores dif©rentes clara- 
memte podem ohiegar a ofirmagoes diferenites sobre essa quest ao. A 
discufesao aqui nao e eissefnciai a linha principjal da analise deste tra- 
bialho. O leiter nao convencido ou em ddvida pode pular para a 
ultima sentenga (basicamente nao-controvetrtida) do pairagrafo gem 
perdia do fluxo central da discussao. 
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consideragao a vantag'em ooimparativa(21). Tal interpretaqao, en- 

tretanto, e obstada pelo fato que os grupos tambem tem sido 

proeminentes no deisenvolvimento industrial de paises (por 

exemplo, Formosa, Singapura, Hong-Kong, Grecia e Israel) que 

seguiram uma estrategia de promoqao a exporta^ao bem como 

pela expansao nrais recente das exportaqoes de paises como o 

Brasil e a India. Essas observaQoes suglerem que a importancia 

dos grupos na induistrializaQao corrente dos paises menos desen- 

volvidos de modo algum e devida a estragegia especifica de de- 

senvolvimento baseada na substitui<;ao de importaqao. 

De modo mais geral, como assinalado antes, a estrutura e as 

atividades dos grupos assemelhamHSe claramente a algumas das 

caracteristicas dots Zaibatsus japoneses de antes da 2.a Guerra. 

Porque os grupos da maioria dos paises em desenvolvimento 

tambem nao seguiram mais proximamiente a enfase dos Zaibat- 

sus na exportaqao de manufaturados, c'oim as implicaQoes de 

longo alcance que ijsso tem sobre o desenvolvimento macroeco- 
nomico? Note-se, entretanto, que os grupos respondem (e parti- 

cipam na formulaqao) aos varies incentives oferecidos pela poli- 

tica governamental: por exemplo, taxas cambiais sobrevaloriza- 
das, quotas de importa<;ao e a estrutura de protegao efetiva. As- 

sim, nossa questao concernente ao contraste com os Zaibatsus 

se reduz a uma outra. Porque o Japao de antes da 2.a Guerra im- 
plementou uma estrategia desenvolvimentista (e um padrao de 

incentivois para os Zaibatsus) que diferiu tanto da politica de 

substituigao de importagao com seu vies colntra a exportaqao que 

foi seguido por muitos dos paises memas desenvolvidos no perio- 

do do pos-guerra? O contraste e tanto mais notavel pois os ja- 

poneses tambem estavam preocupados com a independencia na- 

cional, modernizaqao e industrializaqao. A resposta completa a 

■esta questao ultrapassa os limites desse artigo mas pode se pro- 

per uma exploraqao que enfoque as diferentes dota^oes de fa- 

tores no« dois casos. 

O Japao come^ou seu desenvolvimento moderno sem recur- 

sos naturais. Consequentemente, a taxa de cambio estabelecida 

(21) Veja, por exemplo, I.M.D. Little, T. Scitovsky, e M. Scott, Industry 
and Trade in Some Developing- Countries (New York, 1970); e D.M. 
Sicliydltowlsky, Lialtin Amierican Trade Poliilcies in ithie 1970's» The 
Quarterly Journal of Economics, May 1972. Uma explicagao aliter- 
nativa (microeoonomica) para o surgimento e expansao dos grupos 
nos parses em desenvolvimento e exposto em meu texto «IndJustrial 
Oirg^jnization and Entrepreneurfihip». 
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no principio do desenvolvimento refletia o custo relativamente 

alto em recursos domesticos per unidade de divisa estrangeira 

envojlvida na exportagao de um bem intensivo em trabalho como 

a seda. Com uma taxa de cambio yen-dol'ar e elevada desde o ini- 

cio, porem, o Japao pode posteriormente se engajar na exporta- 

^ao de outras mercadorias, tais como produtos manufatumdos, 

com um alto custo em recursos domesticos por unidade de divisa 

estrangeira. Tal fluxo de exportaqao de produtos manufaturados 

novos foi pos'sivel no Japao sem uma depreciaqao grande e des- 

continua na taxa de cambio real do pais. Deste modo, a estrate- 

gia de desenvolvimento e a politica economica pode privilegiar 

a penetra9ao em mercados de exportagoes de manufaturados, en- 

volvendo entao os incentives aos Zaibatsus. 

Por contraste, as taxas de cambio estabelecidas inicialmente 

na maioria dois paises subdesenvolvidos tropicais refletia seu cli- 

ma especial e/ou recursos naturais. Com recursos naturais 

abudantes (um presente da natureza) que dominavam suas ex- 

portaqoes, esses paises iniciaram o desenvolvimento moderno 

com taxas de cambio que implicavam baixo custo em recursos 

domesticos por unidade de divisa estrangeira. A certa altura, en- 

tretanto, esses paises menos desenvolvidos atingiram uma si- 

tuagao na qual o crescimento da receita em divisas fortes reque- 
ria a exportagao de outros produtos, tais como manufaturas, o 

que envolvia um custo muito mais elevado em termos de custo 

em recursos domesticos por unidade de divisa estrangeira. Isto 
e, devido a seus recursos naturais especiais, eistes paises comeqa- 

ram seus desenvolvimentos com taxas de cambio muito mnores 

que o Japao; mas de modo diferente do Japao, enoointram uma 

quebra na curva de oferta de divisas fortes em termos de recur- 

sos domesticos. 

Os formuladores de politica economica desses paises nao se 

aperceberam, ou ficaram relutantes em aceitar as incertezas en- 

volvidas na ultrapassagem dessa continuidade na vantagem com- 

parativa marginal. Ao contrario, foi implementada uma estrate- 

gia de desenvolvimento que se baseava em grande parte na subs- 
tituigao de importaqao, inves da expansao da exporta^ao, no es- 

forgo de se atingir o equilibrio do balango de pagamento duran- 

te o proeesso de crescimento. Assim, criou-se um padrao de in- 
centives para os grupois nesses paises que por longo tempo pri- 

vilegiou a substituigao de importa^ao indiscriminada. 

Essa interpretagao implica que os grupos nao sao/ rebentos 

da industrializa^ao substituidora de importaqoes. Isso e apoiado 
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pelo fato ja apontado que os grupos tambem saoi relevantes em 

muitos paises menos desenvolvidos que enfatizam a trajetoria 

de desenvolvimento de expansao das exportagoes. Alem disso, 

nos paises omde o ambiente economico subjacente e favoravel no 

presente a exportaqao de manufaturados, os grupos podetm 
ser usados como veiculos pela politica governamental para im- 

plementar tal estrategia de desenvolvimento. 

7 IMPLICAQoES PARA A POLfTICA ECON6MICA 

As atividades dois grupos colocam um problema obvio para 

os formuladores de politica economica: como mitigar as nume- 

rosas distorqoes sobre o bem-estar criadas pelo poder de merca- 

do do grupo sem perder aa mesmo tempo os beneficios para o 

desenvolvimento economico trazidos pela atividade empresarial 

e pela qualidade de elevar o produt'o obtido com ele(22). Alguns 

observadores podem considerar que as dlilsitor^oes que advem da 

estrutura do grupo sao um baixo preqo a ser pago pela sua a<;ao 

empresarial e taxas de investimento. Mas a questao relevante 

para os formuladores de politica e se podem divisar medidas 

que mitigaissem as efeitos negatives sem sacrificar os ganhos 
obtidos com sua opera^ao. 

Este problema de politica economica e tanto mais serio pois 

nao se pode supor que a passagem do tempo e o, crescimento dos 

mercados nacionais irao, em si, aumentar as pressoes competiti- 

vas. Inves disso, ao longo do tempo, a experiencia cumulativa e 

as taxas diferenciais de aprendizagem no usa da tecnologia avan- 

gada e do know-how gerencial podem muito bem aumentar o 

poder de mercado dos grupos vis-a-vis outros produtores locais. 

Adicianalmente, no que tange ao crescimento da renda nacional, 

o desenvolvimento economico possibilita nao so o crescimento 

simples dois mercados existentes na economia, mas envolve alte- 

raqoes estruturais e mudanqas nos coeficientes da matriz insuma 

produto do pais. Nas condigoes presentes, entretanto, grande 

parte dessas mudangas estruturails consistira de novos investi- 

mentos e produqao maior por parte dos grupois. Isso levaria a 

uma piora das distorgoes, pois certos bens que ate entao foram 

supridos por importa^oes competitivas e pela setor industrial de 

(22)' Bsse aspecto e discuitidlo no texto «Injcluatrial Orgianizajtion and En- 
tr€ipr©n)©urshlp». 
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pequena escala serao supridos de forma crescente pelos grupos 

com seus poderes de mercado(,23). 

Pode-se conceber varias medidas que em principio podem 
ser usadas para limitar 01 poder dos grupos ou de olig^opolios si- 

milares nos paises menos desenvolvidos. Todas essas politicas, 

entretanto, envolvem custos economicos e/ou politicos serios o 

que tarna improvavel que elas sejam implementadas de fato. 

For exemplo, uma politica dirigida para o desmantelamento dos 

grupos nao parece relevante para a maioria dos paises emi desen- 

volvimento. Mesmo quje tal politica seja viavel politicamente, 

deve-se esperar que as meismas foir^as economicas que levaram a 

emergencia dos grupos leve a sua reconstituiqao posterior. Es- 

sa conclusao e sugerida por uma experiencia peculiar na qual a 

pressao politica surgiu de uma fonte externa pressionando para 

o desenvolvimjento de estruturais similares aos grupos: o esfor^o 

das Autoridades Americanas de Ocupa^ao para desmembrar os 

Zaibatsus no Japao posterior a 2.a Guerra Mundiial(24)- O Zai- 

batsu japones loigo se reconstituiu, apesar de sob formas atenua- 

das. Alem disso, mesmo se esse desenvolvimento for viavel po- 

liticamente, tal politica envoilveria a perda dos efeitos positives 

sobre o investimento e aQao empresarial que se obtem das ativi- 
dades interindustriails dos grupos. De modo similar, a criaqao 

de um aparato governamental a uma estrutura de capitalismo de 

estado para substitui-los pqderia envolver novas distorgoes, bem 

como perda do dinamismo suprido pelos gerentes-proprietarios 
dos grupois. A experiencia passada com as corporagoes do setor 

publico nos paises em desenvolvimento sugere que o capitalismo 

de Estado nao e garantia quer de performance eficiente quer de 

abrangencia a objetivqs sociais maiores.(:25:> 

(23) Um modelo dltnamioo do procesao de dedenvolvimiento que delineia a 
Bubstituigao da Imdusttria idle pequena-escala pielois produltores de gnan- 
ide esicalia icomo os Grupos, os quais tern acesso superioir iaios insumos 
imtperfeitamjente oolocaJdios no mercado Ms como la experiencia itec- 
ncdogiica, e apuesentaidio em Ricluarid B. Neilson, «\A Diffusion Mqdsl of 
MernationaJ Pmduqtlvity Differences in Mlanufaicturing Industry», 
American Economic Review, December, 1968. 

(24) Veja, por exemplo, Eleanor H,addley, Anti-Trust in Japan, (Ptrinoeton 
1969); e David A. Alhjadeff, «Bank - Business Conglomerates: The 
Japanese Exp©rience», Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Re- 
view, 114 (Sep; 19715) p. 3-38. 

(25) Veja, por exemplo, John Sheahan, «Public Enterprise in Developing 
Countries, in William O. Shepherd et al. Public Enterprise (Lexing- 
ton; D.O. Heath, 1976), p. 210-227; e Yair Aharoni, Markets, Planning, 
and Development, (Cambridge: Ballinger, 1977), p. 170-171, 240-285'. 
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Uma politica vigorosa "anti-trusteisi" visiando a regular 

apenas as praticas restritivas dos grupos tambem nao parece pro- 

vavel. Novamiente, as realidades politicas podem inibir tal curso. 

Mas mesmo nos paises onde naoi e aparente que os interesses em- 

presariais privados dominam a formulaqao da politica-economi- 

ca, as prioridades economicas podem ser de tal ordem que a le- 

gislaqao contra as restriqoes ao oomercio seria inoperante. Por 

exemplo, os governos em muitos dos paises menos desenvolvidos 

muitas vezes promovem fusoes e arranjos inter-firmas na crenqa 

que elas sao necessarias para se atingir economias de escala. Si- 

milarmente, os requisites organizaci'dmais supostamente neces- 

sarios para a penetraqao nos mercados estrangeiros tern sido cita- 

dos para justificar a cartelizaqao e o poder de moinopolio nos mer- 

cados domesticos de muitos paises menos desenvolvidos volta- 

dos para o esforqo de crescimentoi das exportaqoes^b 

O pessimismo tambem parece se justificar no tocante as 

medidas indiretas para enfraquecer o poder de mercado dos gru- 

piois. Por exemplo, nos casos onde o poder de mercado dos grupos 

deriva em grande escala de suas ligaQoes intimas com um banco 

dominante, uma politica de encorajamento a entrada crescente de 

firmas e a comipetiqao noi setor bancario pode ser usada para in- 

tensificar a competiqao nos mercados de produto. Essa sugestao, 

entretanto, vai diretamente contra a pratica corrente da politica 

de fusoes bancarias da maioria dos paises em desenvolvimento. 

A politica governamental tern sido geralmiente a de restringir a 

entrada e promover a consolidaqao do setor bancario. Em alguns 

casos, a nacionaliza^ao dos bancos domesticos e expulsao dos 

bancos estrangeiros tambem foi implementada, limitando ainda 

mais o numero de centres independentes de tomada de decisao 

no setor bancario. Tais medidas tern sido geralmente justifica,- 

das como conducentes a economia de escala na intermediagao 

bancaria, danda aos Governos o controle direto sobre as aloca- 

goes do credito e investimento, e facilitando o exercicio da poli- 

tica monetaria. Seu efeito no presente contexto, porem, e o de 
privar o pais de um importante instrumento para a reduqao da 

concentraqao do poder economico. 

(26) Michael Shefer, <cA Orifciquie for the Implementation of the Tirade 
Restraints haw in Israel», The Anti-Trust Bulletin 16, Verao 1971, p. 
418-419. Para rum levantamento das possibilidlades >dle legislaqao anti- 
truSt nos paises em diesmvolvimento, Veja tambem idem, «Guideli- 
nes for Legislation on Monopolies and Restrictive Practices in Small 
Economie®», The Anti-Trust Bulletin 15, Inverno 1970, 781-802. 
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Outra abordagem pode ser uma politica governamental in- 

tencional de promover o investimento e a produqao atraves de 

novos ingresisantes em atividades que sejam fortemente oligopo- 

lizadas. Os governos na maioria dos paises menos desenvolvidos 

possuem consideravel polder discricionario na alocaqao de recur- 

sos tais como credito, licenqas para importaqao e incentivos a 

exporta^ao. Em principio esses recursos podem ser alocados de 

modo a aumentar o numero de firmas em atividades especificas e, 

talvez, desfazer o equilibrio existente nas estruturais oligopolis- 

tas de mercado. 

Tal politica aparentemente foi seguida na India. Alguns ob- 

servadores sugeriram, entretanto, que os procedimentos de licen- 

ciamiento envolvem perdas dinamicas que podem ter anulado os 

ganhos em eficiencia estatica ([27) Alem dilsso, o poder dos gru- 

pos de afetar os pre^os e/ou quantidades decisivamente nos mer- 

cados de compra ou de venda pode oiperar como um fator especial 

de bloqueio ao investimento por firmas novas em certas ativida- 
des especificas. Consieqiientemente, embora os incentivos espe- 

ciais possam ajudar a promover novas entradas, o conjunto de 

novos ingressantes potenciais pode ser limitado a oiutros grupos 

que tiverem vencido a barreira a entrada colocada pela neces'si- 

dade de investir (por razoes de auto-proteqao/) no bloco comple- 

to de atividades insumo-produto relacionadas. Nao obstante, tal 

abordagemi de promogao do ingresso de oiutros grupos pode in- 

tensificar a competigao entre os produtores. De fato, se os in- 
gressantes forem relacionados colm cuidado de modo a maximi- 

zar as reverberaqoes inter-atividades, tal politica pode mesmo 

gerar uma "rea(;ao em cadeiia" de competiqao inter-grupos em 

outras atividades onde o equilibrio oligopollista prevalece no mo- 

mento. Novamente, entretanto. a pratica corrente na maioria 

dos paises em desenvolvimento e geralmente a contraria a que 

se sugere aqui. Por exemplo, a abordagem usual para a alocaqao 
de, digamos. licenqais para importaqao tern exatamente o efeito 

oposto: consolidagao das posigoes de mercado existentes e a res- 

triqao a entradas novas. 

Uma variante dessa abordagem seria uma politica de apoio 

a entrada de firmas estrangeiras. Alem dos efeitois desestabiliza- 

dores normals sobre o equilibrio causados pelo ingresso de qua1- 

(27) Ghosh, «Cotiicentoaition and Growth of Indian Industries», p. 
216-217. 
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quer firma nova nas estruturas de mercado oligopolizadas, as 

firmas estrangeiras podem possivelmente aumentar bastante as 

pressdes competitivas em industrias individuals. Devido a res- 

tri^oes institucionais impostas pelas suas miatrizeis., as compa- 

nhias estrangeiras frequentemente estao liraitadas a industrias 

ou grupos de produtos especificas. Como nao tem a op^aoi dos 

grupos de se expandir em atividades muito diversificadas, elas 

podem pressionar atraves de inova^oes, cortes de custo e vendas 
ao segmento inferior da curva de demanda de seuis. mercados es- 

pecificos. Adicionalmente, apesar de sua propensao propria ao 

comportamento oligopolista, as firmas estrangeiras podem ter 

dificuldades de manter amanjos conclusivos estaveis com com- 

panhias domelsticas. As fun^oes de utilidade das gerencias das 

firmas estrangeiras e domesticas podem diferir quanto aos pesos 

que atribuem a maximizaqao de lucres, lazer, crescimento das 

vendas, e aversao ao risco. Ainda mais, arranjos conclusivos es- 

taveis podem ser dificeis de manter pois o nivel e/ou estruturas 

de custos (por exemplo, entre custos fixos e variaveis) podem 

ser diferentes entre as firmas domesticas e estrangeiras, devido 

a condi^oes como a disponibilidade de capital. Refletindo tais 
condi(;6es, a entrada de firmas estrangeiras de fato tem sido cita- 

da doimo um fator importante para reduzir o poder de oligopolio 

nos mercados dos paises desenvolvidos^b 

Nao obstante os ganhos potenciais que tal abordagem po- 

deria oferecer em contexto semelhante, ela se depararia com se- 
ries problemas quanto a viabilidade. Consiidere por exemplo, o 

caso de uma industria dominada por firmas estrangeiras. Como 

parte do preqo para efetuarem seus investimentos, as primeiras 
companhias estrangeiras a ingressarem no mercado geralmente 

obtem promessas governamentais de reserva de mercado. As 

perspectivas sao igualmjente pouco promissoras nas industrias 

onde predominam as firmas privadas locais. Os governos dos 
paises menos desenvolvidos historicamente tem avaliado os in- 

vestimentos estrangeiros em termos de ingresso de capital e tec- 

nologia inves de seu impacto sobre as estruturas de mercado. 
Consequentemente, a abordagem usual tem sido a de restringir a 

entrada de firmas estrangeiras nas atividades onde as compa- 
nhias domesticas tem capacidade adequada em termos desses 

(28) Veja, ipor exemplo, Kenneth George, «The Changing Struicftaure of 
Oompetiitive Indiuisftry», The Economic Journal, March, 1972. Edi- 
gao Especial p. 366. 
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criterios. Apesar das vantagens que a entrada de capital externo 

pode ter mitigando as perdas de eficiencia e os efeitos distributi- 
vos do poder oligopolista de mercado, o nacionalismo geralmen- 

te nao coloca a demtojcracia economica como uma prioridade nes- 

»es paises. Assim, embora a intengao governamental em redu- 

zir o poder de oligopolio possa ter algum campo de manobra, nao 

se deve esperar que se consiga muito com a politica de encorajar 

a entrada de firmas estrangeiras. 

Outra proposta para a politica economica ja sugerida e a li- 
beragao das importa<;6es. Conforme ise apontou, a politica gover- 

namental nos paises em desenvolvimento, via de regra, cria bar- 
reiras protetoras aos oligopolios locais contra a competiqao com 

as importances. Essa proteqao, geralmente garantida durante 

muito mais tempo do que seria justifioado em termos do argu- 

ment© da indujstria nascente, cria um mercado reservado para os 

oligopolios locais^ e as conseqiientes distornoes que trazem. For 

contraste, a evidencia econometrica de paises da Europa Ociden- 
tal indica que a competi<;ao com as importances limita o uso do 

poder de mercado nas ndustrias domesticas^b Resultadcis simi- 

lares tambem fonam observados para os Bstados Unidos, apesar 

da participanao media das importanoes na oferta total ser baixa 

na maioria das industrias do pais^0b Assim e razoavel supor que 
o fluxo aumentado de importanoes que poderia trazer pressSes 

sobre os prenos em alguns mercados poderia tambem trazer im- 

portantes ganhos de eficiencia nos paises em desenvolvimento. 

A fim de gerar a receita adicibnal de divisas necessarias para 

permitir o crescimiento mais rapido da oferta de importanoes, cs 

governos dos paises menos desenvolvidos podem ter de modifi- 
car a estrategia de substituinao de importanao a favor de politi- 

cas desenvolvimentistas mais Hberais. Tal mudanna de poli- 

oa pode ter varies pontos a recomenda-la em diversos termos. 

Mas nao se deve esperar que tenha muito impacto sobre as distor- 

noes economicas e politicas criadas pela estrutura oligopolica de 

mercado desses paises. 

(29) E. Pagouliaitos e R. Sonensen, «Foreign Trade, Conceontration and 
Profitability in Open Eoonomies», European Economic Review 8 
(1976), p. 255-267. ^ ' 

(30) E. Pagouliaitos e A. Sorensen, «IinternatiO(nal Tratde, International In- 
vestiment, and Industrial Profitability of UjS. Manaif0oturing» Sou- 
thern Economic Journal 42 (jan. 1976), p. 425-434. 



46 

Muitos paises em desenvoflvimento caracterizam-se pela pre- 

senga de inflaqao cronica e demanda excessiva no mercado de 

produtos. Sob essas condigoes, os governos geralmente prefe- 

rem alocar os escassos recursos em divisas com importagoeis nao- 

competitivas inves de com importaQoes competitivas. Tal padrao 

de alocagao permite uma maior produqao domestica de bens que 

utilizam insumois importados como complementos da produqao. 

Com a baixa dilsponibilidade de divisas fortes, porem, nao ha 

miuito campo para que a oferta de importaqoes seja utilizada de 

modo a colocar pressao sobre os preqos dos oligopolios domes- 

ticos. 

Pode-se esperar que essa prioridade dada ao uso da receita 

de divisas para promover a substitui(;ao adicional de impoirtaqoes 

deva continuar nos paises em desenvolvimento importadores de 

petroleo, que enfrentam restriqoes severas em seus crescimentos. 

Consequentemiente, uma mudanqa de politica em direqao a au- 

mentar o comercio externo nao e em si uma garantia que o poder 

de mercado das firmais no mercado domestico sera limitado. Um 

pouco de perspectiva historica e util aqui. Os Zaibatsus japone- 

ses floreceram em um ambiente que era fortemente orientado pa- 

ra a exporta^ao e noi qual a oferta de importaqao por vezes cres- 

ceu muito rapidamente. 

Finalmente, a intensificaqao da integragao economica entre 

os paises menos desenvolvidos podera tambem ajudar nesse con- 

texto. A expansao do comercio inter-paises em desenvolvimento 

faria crescer os tamanhos dos mercados relevantes, e, conseqiien- 

temente, o campo para a entrada de novas firmas com pressao 

adicional sobre as oligopolios nos mercados indviduais. Isso po- 

de tambem permitir um crescimento nas importaqoes que, dada 
a similaridadp na estrutura economica dos paises em desenvol- 

vimento, possivelmente sejam competitivas com os produtos lo- 

qais. Ao mesmo tempo, a estrutura de Mercado Comum iria re- 

laxar a restri(;ao do balanqo de pagamentds impoisto sobre o cres- 

cimento que leva ao padrao de aloca^ao das importaqoes discu- 

tido antes. 

As condiqoes que prejudicaram os esforqos para intensi- 

ficar a integraqao economica entre os paises em desenvolvimento 

sao, entretanto, bem conhecidas. Em particular, a falta de "de- 

cisao pol^tica', e os problemas envolvidos na divisao dos ganhos 

retardaram esses esforqos. Permanece para ser visto se os pro- 

blemas de balanqo de pagamentos trazidos peila elevaqao do pre- 
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qo do petroleo ira causar um novo interesse nos paises. menos 

desenvolvidos quanto a integraqao economica. De qualquer mo- 
do, nao e provavel que a preocupaqao em corrigir as distor^o^s 

criadas pelo poder de mercado em si traga tal interesse. Assim, 

apesar das ramifica^oes amplas e abrangentes da concentragao 

economica, a questao, na pratica, recebe baixa prioridade nos pai- 

ses em desenvolvimento. 

8. CONCLUS5ES 

Esse artigo analisou alguns dos efeitos que se seguem da 
elevada concentraqao de poder de mercado observada no setor 

industrial moderno do& paises em desenvolvimento. Devido a 

pequena dimensao do mercado domestico para muitos produtos 

industriais nessas na^oes e a competi<;ao limitada das importa- 

^oes deve-se esperar, quase certamente, que posiqoes oligopolis- 

tas ou molnopolistas irao prevalecer em muitas atividades. En- 

tretanto, a estrutura multi-atividades dos grupos leva a uma si- 

tuaqao na qual o poder economico nas industrias individuals nao 

e oontra-balanceado, e e ate mesmo amplificado, vi-a-vis as ati- 

vidades de clientes e supridores. 

As conseqiiencias desse padrao de organizaqao' industrial 

sao de longo alcance. Alem disso, os efeitos distributives e as 

perdas em eficiencia estatica nao sao anuladas por ganhos dina- 

micos positives tais comio um esfor<;o maior de pesquisa e de- 
senvolvimento domestico. A extrema concentra(;ao de poder eco- 

nomico tambem tern efeitos politicos. Nad menos importante, 

tern reforqado uma preferencia marcada em certos segmentos da 

opiniao publica desses paises por padroes de desenvolvimento 
"socialistas" ou capitalista de estado. Finalmente, o fato de a oli- 

gopoliza<;ao ter surgido relativamente cedo no processo de de- 
senvolvimento dos paises menos desenvolvidos contemporaneos 

tambem tern contribuido para a rigidez para baixo nos pre^os. 

Isso, por sua vez, tern um efeito macroeconomico importante, por 

exemplo, perdas no produto e emprego durante episodios de 
desrvaloriza^.o da taxa de cambio ou estabilizaqao monetaria. 

Em alguns aspectos, os problemas que os Grupos colocam 

para a politica publica sao similares aos criados pelas empresas 

integradas verticalmente e/ou conglomeradas nos paises desen- 
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volYidos(31). Entretanto, as questoes sao mais complexas nos pai- 

ses em desenvolvimento devido aos efeitos positives especiais 

que os grupos trazem para o desenvolvimento economico. Discu- 

tiu-se aqui tambem varias propostas de politica economica que 
em principio poderiam ser usadas para reduzir as distor^oes 

criadas pelo poder olgopolista de mercado nos paises mencs de- 

desvaloriza^ao da taxa de cambio ou estabilizaqao monetaria. 

ticas, entretanta, mostra pouca base para se esperar que muito se- 

ja conseguido aqui. Como se viu, se o poder dos oligopolios 

nesses paises nao for controlado pode-se esperar que ele aumen- 

te ao longo do tempo. Os paises menos desenvolvidos iraoi as- 

sim seguir um padrao de desenvolvimento com uma versao pro- 

pria de capitalismo oligopolista gerenciado pelos proprietaries, 

com os efeitos economicos e politicos associados. 

(31) Veja, ipor exemplo, os textos apresentados em J. Fred Weston e Sam 
Belitzmian (eids.) Public Policy Toward Mergers (Pacific Palisiadjes, 
1969). 


	Estudos_econ_v-9_n-1_1979

