
RESENHA 

PRODUgAO INTERNACIONAL E REDES GLOBAIS: 

UMA RESENHA* 

Pablo Toledo8 

Paulo C. de Sa Porton 

Resumo 
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onde as redes globais de produgao tem um papel de destaque. 

Palavras-chave: economia internacional, produgao internacional e redes globais de produgao. 

Abstract 

The objective of this paper is to develop an updated bibliography review with regards to the process of in- 

ternationalization of production, listing the main explanation for Transnational Corporations (ETs) inter- 

national production, and focusing in the recent movement of the intensification of this process, where 

global production networks have a main role. 

Key words: international economics, international production and global production networks. 

JEL classification: F21, F23. 

* Este texto e resultado de trabalho desenvolvido durante a disciplina "Globalizagao e Competitividade' ministrada no 1° semes- 
tre de 2003 nas Faculdades de Campinas (Facamp). Quaisquer erros ou omissdes sao de inteira responsabilidade dos autores. 

§ Faculdades de Campinas (Facamp). E-mail: pablocamp@bol.com.br. 

H Faculdades de Campinas (Facamp). E-mail: saporto@aol.com. 
Recebido em outubro de 2003. Aceito em janeiro de 2005. 



326 Produgao internacional e redes globais 

1 iNTRODUgAO 

Na decada de 1970 era comum a tentativa de encontrar os motivos gerais para explicar todos 

os diferentes tipos de produgao internacional efetuada pelas empresas que se aventuravam em ter- 

renes estrangeiros. Parecia ser possivel encontrar uma explicagao universal que captasse todos os 

aspectos envolvidos e que pudessem influenciar a decisao de produzir no exterior. No entanto, ja 

na decada de 1980 parecia claro ao analista mais otimista que tais explicagoes generalistas eram 

muito limitadas, dada a mirfade de fatores que atuavam nos diversos contextos que se impunham 

as empresas que buscavam os mercados externos. (Cantwell, 1991, p. 16). 

Alem disso, a partir das decadas de 1980 e 1990 varias tendencias1 relacionadas a evolu^ao re- 

cente das economias capitalistas impuseram uma serie de mudangas nos arranjos produtivos inter- 

nacionais. Em especial, o aparecimento da rede de empresas se revelou particularmente importante 

para explicar a tendencia mais recente de internacionalizagao da produgao. 

Este texto constitui um esforgo no sentido de elaborar uma resenha atualizada sobre a inter- 

nacionalizagao da produgao, relacionando as principais explicagoes para a produgao internacional 

das empresas transnacionais (ETs), com enfoque principalmente no movimento recente de intensi- 

ficagao da internacionalizagao da produgao, no qual as redes globais de produgao tern um papel de 

destaque. 

Para tanto, o trabalho sera dividido em duas segoes alem desta segao introdutoria. A primeira 

segao sera voltada para a analise da teoria moderna da internacionalizagao da produgao. Segundo 

Cantwell (1991), ha cinco abordagens no que diz respeito as teorias explicativas para a produgao 

internacional: as abordagens do Poder de Mercado, da Internalizagao de Externalidades, da Indus- 

tria Internacional Competitva, a Macroeconomica e Desenvolvimentista e o Paradigma Ecletico de 

Dunning. Tal paradigma surge como uma combinagao de elementos das quatro outras abordagens 

e se constitui no principal modelo da moderna teoria da internacionalizagao da produgao. Ainda 

nesta segao apresentaremos a versao do Mainstream sobre a teoria moderna da internacionalizagao 

da produgao, para depois confrontarmos tal visao com a do Paradigma de Dunning, mostrando os 

pontos de convergencia e divergencia entre ambas. 

A segunda segao sera destinada a analise das redes globais de produgao, movimento recente 

da internacionalizagao da produgao e relevante pela "capacidade em captar a crescente sofisticagdo das 

relaqoes interindustriais que caracteriza a dindmica economic a contempordnea" (Britto, Jorge, apud 

Kupfer e Hasenclever, 2002, p. 346). O conceito de rede de empresas relevante e o que se "refere a 

arranjos interorganizacionais baseados em vmculos sistemdticos — muitas vezes de cardter cooperativo — 

entre empresas formalmente independentes, que dao origem a uma forma particular de coordenaqdo das 

atividades economicas." (Britto, Jorge, apud Kupfer e Hasenclever, 2002, p. 347). Tal como na segao 

anterior, confrontaremos as diferentes visoes sobre as redes globais de produgao. A ultima segao 

concluira o trabalho, e na qual se buscara salientar as principais contribuigoes teoricas para se en- 

tender o fendmeno da globalizagao da produgao. 

2 Teoria da iNTERNACiONALiZAgAo da PRODugAo 

Nesta segao discutiremos o Paradigma de Dunning e as abordagens relacionadas a este para- 

digma como tentativas de explicagao para a produgao internacional. Veremos tambem a explicagao 

1 Por exemplo, ... a consolidaqao do paradigma organizacional japones, dos sistemas flexiuets de produgao, das novas tecnologias de infor- 
magdo, do acirramento da competigdo internacional." (Britto, Jorge, apud Kupfer e Hasenclever, 2002, p. 346). 
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do Mainstream para a internacionalizagao da produ^ao, bem como os pontos de convergencia e di- 

vergencia entre esta visao e a do Paradigma de Dunning. 

2.1 Paradigma de Dunning e abordagens relacionadas 

O Paradigma de Dunning surge da "integragao", por assim dizer, de outras quatro visoes que 

procuram explicar a natureza das empresas transnacionais e por que elas internacionalizam sua 

produgao. Na verdade, Dunning procura combinar os elementos interpretativos dessas quatro vi- 

soes para criar um ferramental (paradigma ecletico) mais amplo que permita uma compreensao 

mais acurada da produgao internacional. 

Para melhor entender o Paradigma de Dunning, sera feita uma revisao das proposigoes dessas 

quatro abordagens que serviram de ponto de partida para Dunning, quais sejam: a abordagem do 

Poder de Mercado, da Internalizagao das Externalidades, da Industria Internacional Competitiva e, 

por fim, a Visao Desenvolvimentista calcada nos fatores macroeconomicos e no estagio de desen- 

volvimento dos paises envolvidos no processo. Em seguida detalharemos o Paradigma de Dunning 

que, conforme mencionado, compoe o principal modelo da teoria moderna da internacionalizagao 

da produgao.2 

2.1.1 Abordagem do Poder de Mercado 

Esta abordagem se configura como uma cntica ao modelo neoclassico de explicagao do co- 

mercio e das finangas internacionais, modelo este que nao explicava o boom de comercio ocorrido 

desde a decada de 1950, tanto entre os paises de estruturas produtivas diferentes como entre paises 

de estruturas produtivas semelhantes. 

Essa visao, que surge com o trabalho pioneiro de Hymer (1960), parte da concepgao oligopo- 

lista do processo competitive entre as empresas, ou seja, os mercados que sao palcos do processo 

concorrencial capitalista sao dominados por um numero reduzido de empresas participantes. A fir- 

ma e um agente de poder de mercado e colusao, que permite ajustes e fixagao de pregos entre os 

produtores. Em um primeiro estagio, a firma busca manter e expandir sua market-share por meio 

de fusoes, aquisigoes e aumento da capacidade em seu mercado de origem. 

Entretanto, novos mercados no exterior configuram uma opgao a tal expansao a medida 

que o mercado de origem perde dinamica ou se encontra saturado. A expansao internacional se 

configura nesse contexto como um locus de expansao e aumento do processo de acumulagao. 

Portanto, a atividade produtiva em novos mercados externos acaba reforgando a capacidade des- 

sa empresa definir pregos e quantidades produzidas, assim como aumentar as barreiras a entrada 

de novos participantes. 

2.1.2 Abordagem da Internali^afto das Externalidades 

Nesta visao, a firma busca minimizar seus custos de transagao e, para tal, busca internalizar 

externalidades positivas: quando os custos de transagoes sao menores que os custos de levar um 

produto ao mercado, ha um ganho se a transagao for internalizada a firma. Segundo esta corrente, 

as empresas buscam, por meio da internacionalizagao de sua produgao, eliminar custos de transa- 

gao e, portanto, aumentar sua eficiencia.3 Aqui o objetivo da busca de novos mercados nao e o au- 

mento do poder de mercado, como na abordagem anterior, mas sim a busca de uma maior 

eficiencia. Em suma, esta abordagem visa a uma maior eficiencia via redugao dos seus custos de 

2 A analise nesta subsegao segue em parte a discussao em Cantwell (1991). 

3 Veja, por exemplo, Buckley e Casson (1976). 
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transagao, explorando novos locals de produgao (inclusive no exterior) que oferegam condigoes 

para tal reducao de custos. 

2.1.3 Abordagem da Industria Internacional Competitiva 

Esta abordagem tem como foco nao a firma em si, mas a interagao entre as firmas e o progres- 

so industrial dentro do setor. Nesta abordagem existe mais de uma visao: por exemplo, Vernon 

(1971) reconsidera seu modelo de ciclo do produto (Vernon, 1966) e adota o ambiente oligopolfsti- 

co de concorrencia. Apos o penodo inicial do ciclo do produto (ciclo de inovagao), as firmas ja esta- 

bilizadas procuravam manter suas posigoes no mercado via economias de escala ja obtidas. A 

internacionalizagao da produgao era um modo segundo o qual as firmas poderiam ofertar seus 

bens ja maturados (que agora possuem escala de produ^ao) para outros paises, o que permite que a 

firma reforce ainda mais sua posigao com o fortalecimento de seus ganhos de escala advindo desse 

novo mercado. 

Para Vernon, a firma, tal qual na abordagem do Poder de Mercado, busca a manutengao das 

taxas de lucros e de sua posigao dentro do mercado de atuagao, evitando para tal uma guerra de 

pregos no oligopolio. Porem, isto nao e feito mediante acordos colusivos com outras firmas, mas 

por meio de "troca de ameagas" A firma se engajaria na produgao internacional por meio de inves- 

timentos cruzados em outros paises, que reduziria as possibilidades dos concorrentes daqueles ou- 

tros paises promoverem corte de pregos no mercado original para ganharem market share naquele 

mercado. Tais investimentos cruzados funcionariam como uma troca de ameagas entre as empresas 

e impediria uma guerra de pre^os dentro do oligopolio internacional naquele setor. 

Ja para Graham (1985), os fluxos de investimentos cruzados em um setor acabam por acelerar 

o desenvolvimento de novos produtos e a introdugao destes no mercado, surgindo deste processo 

uma "guerra tecnologica" entre as ETs, que reduz a probabilidade de acordos colusivos no setor, 

acirrando o processo concorrencial nos mercados internacionais. Na mesma diregao de Graham, 

Cantwell (1989) argumenta que o acirramento do processo concorrencial devido aos fluxos de in- 

vestimento direto externo (IDE) gera um acumulo de tecnologia, que se configura como barreira a 

entrada e permite que as empresas mantenham suas posigoes nos mercados internacionais em que 

atuam. 

2.1 A Abordagem Macroeconomica e Desenvolvimentista 

Nesta abordagem, o estagio de desenvolvimento de um pais (nfvel de renda, grau de instrugao 

da forga de trabalho etc.) condiciona a insergao mundial de suas empresas, ou seja, mercados de 

paises com niveis de renda elevados estimulam as empresas daqueles paises a desenvolverem novas 

tecnologias e produtos. Isto propicia lideranga daqueles mercados para aquelas empresas. Uma vez 

dotadas de tecnologias e poder de mercado, essas empresas podem, de forma mais competitiva, ex- 

plorar, num primeiro momento, o mercado mundial via exportagoes e, num segundo momento, in- 

ternacionalizar sua produgao, tornando-se, assim, empresas transnacionais. Esta e a ideia 

defendida por Vernon (1966) em seu Modelo do Ciclo dos Produtos (MCP). 

Na mesma linha teorica, Kojima (1978) argumenta que o processo de concorrencia e o desen- 

volvimento tecnologico fazem com que novos produtos sejam concebidos, o que leva as empresas a 

internacionalizarem a produgao de seus bens mais defasados para paises que possuem um nfvel de 

renda compatfvel com tais bens. Ja Dunning (1982) relaciona os montantes de IDE com os niveis 

de renda dos paises receptores do IDE. Os pafses mais pobres, pelo baixo potencial de seus merca- 

dos internes, tendem a atrair pouco IDE. Ja paises em estagios mais signiflcativos de desenvolvi- 

mento e renda possuem mercados domesticos mais atraentes, o que tende a atrair um maior 
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volume de IDE. Por fim, paises que estao na fronteira do estagio de desenvolvimento e renda ten- 

dem a ser exportadores liquidos de IDE na medida em que seus mercados domesticos ja nao mais 

oferecem tantas oportunidades de expansao. 

Em trabalho posterior (1986), Dunning elabora um ciclo do investimento — desenvolvimento 

que procura explicar a composigao do IDE "para fora" (outward) do pais de origem da ET, varian- 

do com seu estagio de desenvolvimento. Assim, as ETs iniciam suas atividades na produgao de bens 

intensivos em recursos naturais e passam, ao longo do tempo, a produzir bens mais intensivos em 

capital. Este fato leva a uma gradual mundanga na composi^ao desse investimento direto, gerando 

impactos na divisao internacional do trabalho, sendo as ETs agentes que condicionam, sobrema- 

neira, esse movimento. 

Cantwell e Tolentino (1987) estendem o argumento de Dunning (1986), relacionando a mu- 

danga na composigao do IDE a fatores locacionais e geograficos dos paises receptores do IDE. Por 

fim, Aliber (1970) aponta as influencias financeiras do IDE no balango de pagamentos. Em um 

primeiro momento, as firmas inovadoras dos pafses desenvolvidos exploram novos mercados via 

exporta^oes dos seus bens. Em um segundo momento, as firmas trocam as exportagoes por IDE, 

tornando-se ETs e, ao se expandirem para o mercado internacional, geram uma posigao superavita- 

ria no balango de pagamentos daqueles paises. Por conta desse superavit, ha uma apreciagao da 

moeda local que estimula novos fluxos de IDE "para fora" desse pais. 

2.1.5 Paradigm a de Dunning 

Tendo visto as quatro abordagens acima, cabe agora procurar compreender de que forma elas 

compoem a matriz do Paradigma Ecletico. Dunning (1988) procura criar um ferramental partindo 

das quatro abordagens supracitadas como forma de possibilitar uma analise mais ampla e diversifi- 

cada da internacionalizagao da produgao. Sua visao ecletica nao conforma, na verdade, um novo 

entendimento teorico, mas tao-somente uma ferramenta de analise. 

O paradigma aqui em discussao considera que as ETs possuem "vantagens de propriedade" 

sobre suas rivais locais. Essas vantagens de propriedade sao os ativos intangfveis que as ETs possu- 

em (tecnologia propria, concessoes), protegidos por patentes, ou entao os ativos complementares, 

tambem protegidos por patentes, como o fyiow-how e a capacidade de criagao de novas tecnologias 

apropriadas para determinada atuagao. Tais vantagens dao a empresa estrangeira um poder mono- 

polistico. Note-se que tal poder e condigao sine qua non para a empresa estrangeira operar naquele 

mercado, uma vez que para compensar o custo adicional associado ao mercado externo e necessa- 

rio que a empresa estrangeira obtenha lucros extraordinarios advindos das vantagens de proprieda- 

de. Assim, a internacionalizagao da produgao e o resultado de imperfeigoes de mercado. 

(Gongalves et alii, 1998, p. 134). 

Porem as vantagens de propriedade e uma condigao necessaria, mas nao suficiente, para expli- 

car a produgao internacional. Alem disso, existem as "vantagens locacionais" que um pais tern e 

que sao relacionadas a dotagao de fatores e/ou fatores macroeconomicos presentes naquele pais. 

Por exemplo, as tarifas de importagao e o cambio de um pais podem influenciar sensivelmente os 

custos de operagao naquele pais e atrair fluxos de IDE para aquele pais. 

Ademais, ha as "vantagens de internalizagao": as taxas de retorno sao completamente auferi- 

das (ou maximizadas) quando a firma detem a propriedade de uma rede de ativos e consegue um 

uso coordenado desta rede de ativos (complementares ou nao), novos e os ja existentes dentro da 

firma, podendo, deste modo, internalizar todas as externalidades positivas. Note-se aqui a influen- 

cia da abordagem da Internalizagao da Externalidade de Buckley e Casson (1976) na construgao 
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do Paradigma de Dunning. As tres vantagens acima apresentadas compoem o que Dunning cha- 

mou de "vantagens OLI" {Ownership, Location e Internalization). 

As influencias da abordagem Macroeconomica e Desenvolvimentista sobre o Paradigma de 

Dunning podem tambem ser claramente observadas. As ETs procuram explorar vantagens locacio- 

nais oferecidas pelos diversos paises, dados os seus niveis de desenvolvimento e condi^oes apresen- 

tadas pelo seu balango de pagamentos. Por exemplo, as ETs podem explorar as vantagens 

locacionais existentes em paises com moedas muito desvalorizadas, visto que a aquisigao de ativos 

nesses paises e feita a baixos custos para estas empresas e seus produtos ganham "competitividade 

cambial" no mercado mundial. Note-se tambem que os elementos advindos da abordagem Macro- 

economica e Desenvolvimentista conferem as "vantagens OLI" um carater dinamico, uma vez que 

estas estao passfveis de mudangas conforme os paises avangam no processo de desenvolvimento 

economico. 

Por ultimo, por mais que o Paradigma Ecletico seja contraditorio com relagao a abordagem de 

Poder de Mercado (principalmente no tocante ao objetivo da firma como agente de poder de mer- 

cado e colusao), tal paradigma nao deixa de considerar as contribuigoes interpretativas da Industria 

Internacional Competitiva ao levar em conta, para alguns setores, os impactos mutuos que existem 

entre as firmas dentro do mesmo setor e como isso condiciona (acirra) o processo de concorrencia e 

de corrida tecnologica. 

2.2 A visao do Mainstream 

Tal qual a visao do Paradigma de Dunning e as abordagens que o influenciaram, a visao do 

Mainstream sobre a teoria da internacionalizagao da produgao tambem rompe com os pressupostos 

da Teoria Neoclassica do comercio internacional. Assim, os pressupostos que balizam a analise 

moderna do Mainstream sobre o tema em questao (internacionalizagao da produgao) sao que as fir- 

mas operam em estruturas de mercados oligopolizadas, com assimetrias de informagoes e com a 

possibilidade de formagao de pregos dadas as vantagens que eventualmente possam deter sobre 

seus concorrentes. 

Segundo Wong (1995), a explicagao do Mainstream para o fato de uma firma tornar-se uma 

empresa transnacional e investir no exterior vem do trabalho precursor de Hymer (1960). Confor- 

me visto, para Hymer a firma investe no exterior com o objetivo de manter ou expandir o seu poder 

de mercado. Mas operar no exterior envolve absorver novos custos em razao de diferengas de cultu- 

ra e dos sistemas legais, polfticos e economicos entre os paises investidor e receptor do IDE. Assim, 

a firma precisa ter vantagens em relagao as firmas locais para poder competir. Portanto, as vanta- 

gens de propriedade da firma sao importantes para explicar a produgao internacional. 

Assim sendo, a teoria moderna da ET para o Mainstream sustenta que, tal qual na visao do 

Paradigma de Dunning, a firma e uma organizagao que possui algumas vantagens que sao especi- 

ficas aquela firma, e tais vantagens sao usadas na competigao com outras firmas e na elaboragao 

das agoes (estrategias) que a firma executara. Tais vantagens de propriedade sao de quatro tipos. 

Em primeiro lugar, ha as vantagens tecnologicas. Estas estao relacionadas com o tipo de informa- 

gao privada que a empresa usa diretamente para desenvolver novas tecnologias, produtos, formas 

de administragao e processes produtivos. Essas vantagens tecnologicas sao capacitagoes consegui- 

das por meio dos investimentos em P&D, qualificagao da mao-de-obra e licenciamento de novas 

tecnologias, por exemplo. 

Outra vantagem que as firmas podem ter e o reconhecimento dos consumidores, que influi na 

preferencia destes pela firma (tais como "marca" ou lealdade do consumidor), que da a firma uma 
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maior estabilidade nas vendas e em sua market share. Estas vantagens podem se "espalhar (spillo- 

ver) para outros produtos similares da empresa, e em varios casos sao transfenveis geograficamente 

(dependendo das diferengas culturais e da distancia entre os dois paises). 

Em terceiro lugar, ha as vantagens relacionadas ao conhecimento da firma sobre o mercado 

local (sobre as preferencias do consumidor, informagao sobre as firmas locals, disponibilidade de 

fornecedores locals etc.). A firma utiliza estas vantagens para diminuir sens custos de distribuigao, 

para diferenciar sens produtos etc. 

Por ultimo, ha as vantagens de acesso especial a insumos, tais como direitos de exclusividade, 

acesso a financiamento em condigoes mais vantajosas que os concorrentes, acesso a mao-de-obra 

especializada etc. Tais vantagens tambem conferem as firmas possibilidades de redugao de custos e 

alocagao mais eficiente de seus recursos, o que resulta em lucros maiores. 

De acordo com a teoria do Mainstream, quando uma ET investe no exterior, ela traz consigo 

suas vantagens de propriedade. Algumas dessas vantagens as ETs podem levar consigo para os no- 

vos mercados de atuagao e produgao, conseguindo, assim, reunir as condigoes necessarias para su- 

perar custos e encargos existentes naquele mercado e serem mais eficientes que os produtores 

locals. Somente quando tais vantagens estiverem presentes e que uma empresa ira atuar num mer- 

cado exterior.4 

Alem de construir uma teoria da produgao internacional, a visao do Mainstream busca igual- 

mente explicar alguns aspectos da produgao internacional nao explicados por outras abordagens, 

como, por exemplo, o fenomeno da produgao no exterior em paralelo as exportagoes para o exteri- 

or. A concomitancia entre IDE e exportagoes e explicada pelo Mainstream por meio do comercio in- 

tra-industria e da integragao vertical da ET. Produzem-se, por exemplo, veiculos de menor valor 

agregado em um pais, e trocam-se tais veiculos com outros de maior valor agregado no exterior. 

Tambem e possivel que a produgao de certos insumos e bens intermediarios sejam produzidos no 

mercado de origem, e que os produtos finais que usam tais insumos e bens intermediarios sejam 

produzidos no exterior. 

Alem disso, o IDE pode ser usado como forma de superar barreiras tarifarias. Uma barreira 

tarifaria pode, de acordo com o modelo de fatores especificos, aumentar o retorno do capital naque- 

le setor de bens importaveis. Assim, esta barreira tarifaria que propiciou o aumento na taxa de re- 

torno tende a atrair fluxos de IDE naquele setor por parte de agentes interessados em explorar tais 

taxas de retorno. (Wong 1995). Tal explicagao e utilizada para esclarecer os movimentos macigos de 

IDE em diregao a Europa antes do imcio dos acordos para a instituigao do Mercado Comum Eu- 

ropeu. 

O IDE pode ser igualmente usado para superar barreiras nao-tarifarias. Por exemplo, na deca- 

da de 1980 o setor automotivo dos EUA se viu ameagado por exportagoes japonesas e, como conse- 

qiiencia, as autoridades americanas aplicaram restrigoes voluntarias as exportagoes provenientes do 

Japao. Como resposta, as empresas produtoras de automoveis japonesas apressaram-se em investir 

pesadamente na produgao de veiculos nos EUA. Para explicar este fenomeno, o Mainstream recorre 

a um modelo de economia politica, no qual o IDE japones e visto como um "sinal politico", que 

sinaliza que se as restrigoes comerciais fossem mantidas, os fluxos de IDE continuariam a existir 

como forma de "burlar" aquelas barreiras nao-tarifarias. (Bhagwati et alii, 1987). 

Finalmente, o Mainstream busca explicar o fenomeno do licenciamento de produtos, no qual a 

ET, em vez de investir ou exportar, licencia o uso de sua tecnologia e produgao para uma firma no 

exterior. Para o Mainstream, tal opgao e racional quando os custos de transagao de se efetuar o IDE 

ou de se exportar desde o mercado original forem maiores que o custo de transagao do licencia- 

4 Wong (1995, cap. 13) desenvolve um modelo formal para explicar a decisao de uma firma investir no exterior. 
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mento. Neste caso, no entanto, a ET deve analisar se e possivel haver uma assimetria de informa- 

gao (por exemplo, pode ser dificil ou mesmo impossivel que a ET monitore ou controle a empresa 

licenciada depois de o contrato de licenciamento estar firmado) e balancear o custo desta com a 

economia de custos de transagao advinda do licenciamento. 

3 Redes globais de PRODugAo 

Nao e possivel explicar toda a produgao internacional recente com base somente na produgao 

ocorrida dentro das ETs. A produgao e as atividades a ela ligadas podem ocorrer em outras empre- 

sas ligadas e/ou coordenadas pela ET, em um esquema de produgao em rede global. As categorias 

que servem de apoio para o conceito de redes globais sao coincidentes, ate mesmo entre as que in- 

tegram o Paradigma de Dunning ou a visao do Mainstream da teoria da internacionalizagao da pro- 

dugao, mas ha aqui novas consideragoes assim como esforgos interpretativos que se distinguem do 

que foi apresentado ate agora. 

Ha mais de uma visao sobre as redes globais de produgao, bem como mais de uma tipologia 

para as redes de empresas.5 O conceito de rede de empresas relevante e o que se refere a arranjos 

interorganizacionais baseados em vinculos sistematicos — muitas vezes de carater cooperative — en- 

tre empresas formalmente independentes, que dao origem a uma forma particular de coordenagao 

das atividades economicas (conforme mencionado na introdugao deste artigo). Em particular, para 

caracterizarmos as redes globais de produ^ao, veremos nesta segao a empresa-rede de Chesnais 

(1996), as redes de produgao transnacionais de Borrus e Zysman (1997) e as redes globais de sub- 

contratagao (Britto, apud Kupfer e Hasenclever, 2002).6 

3.1 Empresa-rede 

Para Chesnais (1996), o processo concorrencial se da no atual estagio de desenvolvimento das 

forgas produtivas entre grandes grupos internacionais oligopolizados. Por conta dessa caractenstica 

do capitalismo contemporaneo, tais grupos possuem, por diversas razoes, a capacidade de partilhar 

e concorrer entre si nos diferentes mercados mundiais com estrutura de oferta fortemente concen- 

trada. 

A primeira delas diz respeito aos custos irrecuperaveis (sunl^ costs), que sao os custos fixos en- 

volvidos com a geragao de tecnologias proprias, que representam dispendios volumosos e altos ris- 

cos que nao podem ser recuperados com a saida da firma desse setor para atuar em outro. Tais 

custos funcionam como barreiras a saida nestes setores, contribuindo para a concentragao de tais 

setores. A segunda razao tambem diz respeito a questao das barreiras existentes. Pelo fato de esses 

setores serem intensivos em P&D, as empresas que neles atuam possuem um grande diferencial 

tecnologico relativamente as demais. Isto da a estas empresas uma dianteira sobre os novos entran- 

tes que eventualmente ainda nao dominem tais padroes tecnologicos; tal "acumulo" de tecnologia 

cria, assim, barreiras a entrada que protegem as firmas ja consolidadas. 

A terceira razao e calcada na teoria dos custos de transagao de Williamson (1975), a qual sus- 

tenta que os custos de transagao nos setores intensivos em P&D e com exigencia de economias de 

escala ditam o tamanho das empresas, e esse tamanho sera, portanto, dado pela necessidade que a 

5 Quanto a diferentes tipologias de redes de empresas, veja Britto {apud Kupfer e Hasenclever, 2002, p. 365-367). 
6 Britto {apud Kupfer e Hasenclever 2002, p. 365-386) considera tres formas estilizadas de rede de empresas mencionadas recorren- 

temente na literatura, a saber: redes de subcontratagao, distritos industrials, e redes tecnologicas. Apesar da importancia teorica e 
empirica das duas outras formas, aqui adotamos apenas a forma de redes de subcontratagao, dada a maior freqiiencia com que 
esta se apresenta empiricamente na explicagao da produgao internacional. 
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firma tem em reduzir tais custos. A internacionalizagao da produgao aumenta ainda mais o custo 

de transagao (pela presenga de assimetrias de informagao e de risco moral). Assim, poucas empre- 

sas podem se internacionalizar, e a necessidade de minimizagao dos custos de transagao cria barrei- 

ras a entrada. 

Dada a necessidade de minimizar os custos de transagao, conforme apontado acima, seria 

vantajoso internalizar dentro da firma varias fungoes (incluindo produzir no exterior), e assim 

atingir o objetivo de minimizar os custos de transa^ao. O advento das novas tecnologias da infor- 

magao permitiu a empresa gerenciar melhor as economias de custos de transagao obtidas pela inte- 

gra^ao das atividades da firma e reduzir seus "custos burocraticos"; permitiu tambem uma gestao 

de "novas relagoes" desta grande empresa com parte das operagoes sem precisar internalizar esse 

processo a empresa. 

Surge, assim, a empresa-rede. (Chesnais, 1996). E possfvel que a empresa reduza seus custos 

por meio da "externalizagao" de alguns setores, podendo, dessa maneira, direcionar seus esforgos 

para as atividades que julgarem mais rentaveis (consideradas "estrategicas", como, por exemplo, fi- 

nangas, marketing, P&D etc.), delegando (tercerizando), para outras empresas, as demais fungoes e 

atividades. A grande empresa constroi, assim, uma orbita de empresas dependentes ao redor de si, 

tornando-se, desse modo, a "regente da orquestra" 

Os exemplos classicos de empresa-rede sao a Benetton, fabricante italiana de roupas, e a Nike, 

fabricante americana de produtos esportivos. Ambas terceirizaram a maior parte de suas fungoes 

(inclusive a produgao) e so mantiveram dentro da firma as fungoes estrategicas mencionadas aci- 

ma. Estas se valeram da liberalizagao comercial recente e das novas tecnologias de informagao para 

se beneficiarem dos baixos salaries e da ausencia da legislagao social em alguns paises. 

Cabe notar, entretanto, que a empresa-rede, tal como definida anteriormente, so existe em al- 

guns setores; na maioria dos setores, principalmente os intensivos em P&D e em industria de fabri- 

cagao de bens de consumo duraveis com produgao em larga escala, prevalece a logica dos 

oligopolios internacionais, na qual apenas algumas fungoes sao externalizadas como descrito aci- 

ma, e um grau ainda alto de controle e mantido dentro da ET. E necessario, assim, um outro con- 

ceito de rede global de produgao. 

3.2 Redes de produgao transnacionais 

Borrus e Zysman (1997) argumentam que a competigao em setores oligopolizados internacio- 

nalmente ocorre, "de fato", nos esforgos de se impor padroes tecnologicos a serem seguidos e na 

evolugao de tais padroes. O poder de mercado esta agora em qualquer etapa da cadeia de valor, e 

cada etapa se torna um mercado competitivo. As estrategias competitivas das empresas devem levar 

em conta as especificidades de cada mercado a ser explorado, bem como seus arranjos institucio- 

nais, politicos e a dinamica economica interna desse pais. Porem, a etapa na cadeia de valor em que 

se encontra o maximo valor agregado nao e mais a do produto final (que agora se tornou uma com- 

modity), e sim naquelas que exigem uma maior intensidade de capital (como as etapas intensivas 

em P&D e marketing). Tais etapas sao controladas por empresas independentes, que determinam a 

velocidade do avango tecnico e a disponibilidade de novos avangos tecnologicos. 

Assim, sao essas empresas independentes que agregam valor, se apoderam dos lucros extraor- 

dinarios na cadeia do sistema e mantem o poder de mercado na cadeia. Portanto, na cadeia produ- 

tiva de um microcomputador sao empresas como a Microsoft (na etapa de sistema operacional) ou 

Intel (na etapa do microprocessador) que detem a definigao dos padroes nas suas respectivas etapas 

e nas cadeias como um todo. Esta competigao na definigao dos padroes e chamada por Borrus e 
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Zysman de "Wintelismo" (de "Windows" e "Intel", em referenda as empresas que definem os pa- 

droes na cadeia de produgao de um microcomputador). 

Ainda de acordo com os autores supracitados, a rede de produgao transnacional (RPT) e a 

manifestagao organizacional do Wintelismo, e e a rede de empresas que resulta da desintegragao 

vertical da cadeia de valor do setor, onde as etapas desta cadeia sao terceirizadas para empresas que 

podem se localizar em qualquer lugar da economia global, sob a coordenagao de uma ou mais ET. 

A RPT resulta da divisao do trabalho e da especializagao cada vez maior, explorando o conheci- 

mento tecnico principalmente dos paises asiaticos. Cada elemento da cadeia torna-se um "sistema 

de produgao" eficiente, inovador e competitivo, permite que segmentos complexos de produgao se 

tornem commodities, possibilita a firma poupar capital e da uma maior flexibilidade na produgao. 

As RPTs nao sao formadas para ter acesso a salarios baixos, a mercados ou a recursos naturais, 

como no caso da empresa-rede de Chesnais (1996), e sim procura explorar a ja existente divisao in- 

ternacional do trabalho. E preciso notar, no entanto, que o foco da analise desses autores e o setor 

da microinformatica, muito dinamico e que possui um custo de transporte baixo. Nao parece apro- 

priado extrapolar para outros setores muitas das constatagSes que os autores verificaram para o se- 

tor da microinformatica. Por exemplo, o setor automotivo ainda concentra no bem final a maior 

parte do valor agregado, sendo, portanto, imprescindivel para as companhias desse setor manter a 

produgao do bem final, apesar de o processo produtivo em si ser a montagem do vefculo a partir de 

componentes terceirizados. Assim, o conceito de RPT, tal como descrito acima, tern capacidade ex- 

plicativa limitada. 

3.3 Redes globais de subcontratagao 

A evolugao recente do setor automotivo mundial parece encaixar-se melhor na categoria de 

rede global de subcontratagao de empresas; esta "compreende redes verticais baseadas em estrategias de 

desintegraqdo e subcontrataqdo de grandes grupos industriais. Estas redes caracterizam-se pela presenqa de 

relaqoes de cooperaqdo entre fornecedor e cliente e entre produtor e usudrio, incorporando, dentre outras 

tendencias, ... uma nova repartiqdo de tare fas entre o contratante e as empresas subcontratadas, uma in- 

tensificaqdo da cooperaqdo tecnica e do intercdmbio de informaqoes entre os agentes e uma reduqao do 

mimero de subcontratados dire to s em favor de prdticas de cooperaqdo mais interativ as com os subcontra- 

tados principais. Geralmente, estas redes stir gem a partir do processo de desverti ca lizaqdo de grandes em- 

presas produtoras de bens de consumo durdveis, induzido por fatores tecnologicos ou estimulos 

competitivos... O principal objetivo destas ligaqoes produtivas e a geraqdo de produtos diferenciados, a par- 

tir da integraqdo de componentes e subsistemas, utilizando-se plataformas similares como meio para elevar 

a variedade do leque de produtos obtidos." (Britto, apud Kupfer e Hasenclever, 2002, p. 367). 

Como ilustragao-exemplo deste arranjo de rede de produgao global temos a evolugao da rela- 

gao entre montadoras e fornecedores no setor automobilfstico dos ultimos 15 anos.7 Esta industria, 

que vem sofrendo um processo de acirramento da competigao em nivel mundial, passou por varias 

transformagoes recentes que mudaram significativamente a relagao entre as empresas produtoras 

de veiculos e as empresas produtoras de autopegas. Entre estas mudangas destacam-se a busca de 

uma flexibilizagao dos processos produtivos (incluindo a adogao de uma arquitetura modular do 

produto e de metodos de produgao como o Kanban e o just-in-time), a participagao maior dos for- 

necedores no design, execugao e montagem dos veiculos, e a transferencia, para os fornecedores, da 

produgao de componentes e sistemas maiores automotivos, bem como a estruturagao de uma rede 

de fornecedores baseada na segmentagao das relagoes de subcontratagao dentro da rede (com for- 

7 Para uma analise historica da industria automobilfstica brasileira, veja Arbix e Zilbovicius (1997). Para uma analise da evolugao 
recente do setor automotivo brasileiro, veja Laplane e Sarti (1997). 
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necedores de "primeira linha" sendo diferenciados de fornecedores de "segunda linha"). (Britto, 

apud Kupfer e Hasenclever, 2002, p. 368-371). 

A rede global de subcontratagao resulta numa reconfiguragao na organizagao da empresa con- 

tratante (no caso da rede automotiva, a montadora dos veiculos). Esta se concentrara nas atividades 

mais "nobres", associadas a um maior conteudo intelectual (tal como P&D, controle de qualidade, 

marketing e a gestao das relagSes dentro da rede), tal como a empresa-rede de Chesnais. Ja a em- 

presa contratada (no caso da rede automotiva, a fornecedora de pegas) tambem se reorganiza signi- 

ficativamente, modificando sua capacidade produtiva para se adequar a nova relagao com os 

contratantes, melhorando sens processes produtivos em patamares maiores de eficiencia, por exem- 

plo. Alem disso, os novos processes de co-desenvolvimento de produtos requerem a integragao da 

capacidade de inovagao dentro da rede, tendo as empresas contratantes e contratadas que se ajustar 

e dividir tarefas entre si para atingir tal objetivo. 

Ao contrario da empresa-rede de Chesnais, a rede global de subcontratagao nao descentraliza 

sua produgao em diregao a paises com mao-de-obra barata para se beneficiar dos baixos salaries 

(embora ela va tambem produzir em alguns destes paises); a rede se estende a estes paises para su- 

prir a demanda e competir nestes mercados, constituindo redes regionais de produgao, que na mai- 

oria dos casos estao interligadas a rede principal da matriz das ET contratantes e contratadas. Tal 

qual a empresa-rede de Chesnais, a rede global de subcontratagao externaliza a maior parte das 

fungoes consideradas nao estrategicas pela ET contratante (como a produgao de pegas e sistemas 

automotivos, por exemplo) e retem o controle sobre as fungoes estrategicas. 

Diferentemente da rede global de Borru^e Zysman, a competigao no setor automotivo conti- 

nua sendo no mercado do produto final, principalmente no marketing e na inovagao e avango tec- 

nico deste. Assim, a ET contratante retem o controle dos padroes no setor, agrega a maior parte do 

valor na cadeia, se apodera dos lucros extraordinarios nesta cadeia; as empresas contratadas podem 

ser tambem ETs, mas a ET contratante mantem a coordenagao da rede. 

Alem disso, a hierarquizagao das relagdes de subcontratagao dentro da rede (em nfveis dife- 

rentes de fornecedores de "primeira linha" e de "segunda linha") mencionada anteriormente impli- 

ca relagoes diferenciadas da empresa contratante com as empresas contratadas dentro de cada nfvel. 

Enquanto as relagoes de uma montadora de automoveis sao de cooperagao com as empresas de pri- 

meira linha, as relagoes da montadora com as empresas de segunda linha sao mercantis, sendo que 

a competigao entre estas empresas se da basicamente em prego final. Note tambem que a hierar- 

quizagao e uma "barreira a entrada", pois o acesso as relagoes diferenciadas com a empresa contra- 

tante e limitado apenas as empresas de primeira linha, sendo este acesso vetado as empresas de 

segunda linha. 

Finalmente, tal qual a rede de produgao transnacional de Borrus e Zysman, a rede global de 

subcontratagao resulta da divisao do trabalho e especializagao cada vez maior, que permite que seg- 

mentos complexos de produgao (como um "chassis rolante", por exemplo) tornem-se cormnodities, 

permitindo que a firma contratante poupe capital e tenha uma flexibilidade maior na produgao. 

4 CONCLUSAO 

O process© de internacionalizagao da produgao seguiu uma dinamica que evoluia conforme 

as contingencias com que a grande empresa se deparava ao longo dos anos (redugao dos custos, ne- 

cessidade de novos mercados etc). Neste trabalho mapeamos as principals explicagoes para a inter- 

nacionalizagao da produgao, bem como a evolugao destas explicagoes ao longo do tempo. Nas duas 
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se^oes anteriores buscamos classificar as tentativas de explicar a produgao internacional em duas 

categorias principais: as teorias explicativas da genese da empresa transnacional e os motivos que 

levaram esta a buscar os mercados externos; e as teorias que buscam explicar a evolugao mais re- 

cente da formagao de redes de empresas em torno de uma ou varias empresas transnacionais. Vi- 

mos que na primeira categoria ha duas vertentes principais: o Paradigma de Dunning e a 

explicagao do Mainstream. Na segunda categoria ha pelo menos tres explica^oes para as redes glo- 

bais de produgao, a saber: a empresa-rede, a rede transnacional de produgao e a rede global de sub- 

contratagao. Note-se, entretanto, que varios setores produtivos, e a internacionaliza^ao destes, sao 

marcados por especificidades inerentes a atividade e que, portanto, nao se encaixam em regras 

gerais de entendimento das razoes que conduzem ao processo de internacionaliza^ao da produgao. 

Apos discorrermos sobre as mais variadas visoes do processo, parece que um ponto importante 

a acentuar ainda mais o processo de globaliza^ao da produ^ao foram as possibilidades abertas pelas 

novas tecnologias da informagao, as quais viabilizaram uma forte redugao nos custos de transagao e 

a terceiriza^ao de algumas atividades por parte da grande empresa, o que permitiu que esta geren- 

ciasse uma rede de produgao criada em sua orbita. 

Alem disso, uma precondigao fundamental para todo o processo descrito neste trabalho foi o 

fato de o capitalismo encontrar-se numa fase de forte concentragao empresarial, que concede as 

maiores e mais dinamicas empresas um poder de mercado que Ihes permite imprimir o padrao de 

organiza^ao da produgao que Ihes for mais rentavel. 
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