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em busca de uma integra^ao teorica a partir de Williamson* 

Robson Antonio Grassi§ 

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo mostrar como podem ser integrados teoricamente o conceito de cooperafao 
interfirmas, o modelo de refem de Williamson e a 00930 de "sombra do futuro" da teoria dos jogos. Para 
isso, parte-se da visao do proprio Williamson sobre coopera9ao interfirmas, contida no sen conceito de 
"formas hibridas". A analise e concentrada no estudo do comprometimento mutuo de ativos especlficos e 
da evolii9ao do comportamento dos agentes (de confian9a ou oportunista). Conclui-se que estes temas sao 
fundamentais para o entendimento de como os agentes buscam a redmpao dos custos de transa9ao (e uma 
melhor "adapta9ao") e, conseqiientemente, maiores chances de criagao de vantagens competitivas quando 
integram urn acordo cooperativo. 
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ABSTRACT 

The present paper analyzes how to combine, at a theoretical level, the concept of inter-firm cooperation, 
the Williamson's hostage model, and the notion of "shadow of the future" from game theory. In this sense, 
the analysis starts from Williamson's view concerning inter-firm cooperation, contained in "hybrid form" 
concept. The focus of this analysis is the study of mutual agreement of specific assets and of the evolution 
of the behavior of agents (trust or opportunist). The main conclusion is that these subjects are essential for 
understanding how the agents seek to reduce transaction costs (and a better "adaptation"), and thus, higher 
chances of creating a competitive advantage when making a cooperative agreement. 
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1 Introdu9ao 

O tema da cooperafao entre finnas apresenta uma relevancia cada vez maior para o 

entendimento do comportamento e do desempenho das empresas no mundo atual. Ao que 

parece, num ambiente de acirramento da concorrencia e globalizafao dos mercados, jun- 

tar esforfos pode ser uma estrategia fundamental na busca de competitividade. 

Mas nao podemos esquecer que, apesar da importancia reconhecida, a analise sobre 

coopera9ao e muito fragmentada, e ainda nao se chegou a um consenso minimo entre as 

diversas areas do conhecimento que a pesquisam1 a respeito das questoes mais relevantes 

que devem ser investigadas - e como isso pode ser feito o que tambem e dificultado 

pela propria complexidade do assunto (ver Osborn e Hagedoorn, 1997; e DeBresson e 

Amesse, 1991).2 

Dentro deste espectro de visoes, um ponto de partida interessante de analise e a no- 

9ao de "formas hibridas" de Williamson (1996a), que tern pennitido o entendimento de 

questoes importantes sobre o assunto, abrindo inclusive uma linha de pesquisa que vem 

recebendo significativas contribui96es de outros autores, como e o caso de Menard (1996 

e 1997). Porem, conforme veremos, a 00930 de "formas hibridas" tern que ser melhor 

desenvolvida para propiciar um entendimento mais amplo acerca da diversidade e com- 

plexidade dos acordos cooperativos que as empresas tern colocado em pratica nas ultimas 

decadas. 

O objetivo deste artigo e mostrar que, com a utiliza9ao da 00930 de "refens", elabo- 

rada pelo proprio Williamson (1985, capitulos 7 e 8), juntamente com a de "sombra do 

future", oriunda da teoria dos jogos a partir do trabalho de autores como Axelrod (1984), 

pode-se caminhar no sentido de ampliar a analise de Williamson sobre formas hibridas. 

Com tais elementos teoricos e possivel, por exemplo, um melhor entendimento de im- 

portantes questoes a respeito da utiliza9ao de ativos especificos e do comportamento dos 

agentes em um arranjo cooperative, e a partir dai sua possibilidade de gerar vantagens 

competitivas para os integrantes de tal arranjo. 

Para isso, o artigo propoe a integra9ao das duas no9oes mencionadas, que ja vein sen- 

do analisadas conjuntamente na literatura da area de business por autores como Parkhe 

1 Economistas, administradores de empresa, sociologos, geografos, cientistas politicos etc. 

2 Um indicio claro neste sentido 6 a profusao de termos para caractcriza-lo: redes de firmas, firmas cm rede, distrito 
industrial, cluster, cadeia produtiva, complexo industrial, parceria, arranjo, alianfa cstratcgica, y'o;/;/ venture, co- 
laborafao, redes de inovafao, redes de subcontratafao, redes horizontais, redes verticais etc. 
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(1993) e Dyer (1997), com a analise do proprio Williamson sobre "formas hibridas". 

Veremos que a nofao de "modo de adaptaqao", que segundo o autor e essencial para o 

entendimento do funcionamento das formas hibridas, e melhor compreendida a partir da 

incorporaqao das noqoes de "refens" e "sombra do futuro" na analise. Conclui-se que, se 

e verdade que baixos custos de transaqao (e portanto maiores chances de criaqao de van- 

tagens competitivas) numa rede cooperativa significam boa "adaptaipao" entre as partes, a 

integraqao refens-sombra do futuro e essencial para se explicar como tal fato ocorre. 

O artigo divide-se da seguinte forma: na segunda seqao e apresentada a nofao de "for- 

mas hibridas" de Williamson, juntamente com algumas deficiencias da mesma para o en- 

tendimento do fendmeno da coopera9ao interfirmas. Na terceira, sao detalhadas as noqoes 

de "refens" e "sombra do futuro", e e mostrado como as mesmas podem aprimorar a dis- 

cussao de Williamson sobre formas hibridas. Na quarta, passamos a um estudo de caso, 

sobre a industria automobilistica, que ilustra a importancia de se incluir os elementos te- 

oricos apresentados na se9ao anterior na analise sobre coopera9ao. A se9ao cinco mostra 

mais duas possiveis aplica96es do esquema teorico proposto nas duas seqoes anteriores. 

Por fim, chegamos as conclusoes do artigo. 

2 Coopera9ao interfirmas e a abordagem de Williamson 

Definimos cooperaqao, neste trabalho, de forma ampla, referindo-se a tres tipos de 

arranjos cooperatives, de acordo com a tipologia de Grabber (1993): alia^as estrategi- 

cas, redes de subcontrata9ao e distritos industrials. Obviamente, existem outros tipos de 

cooperaqao, mas considera-se que estes tres tipos de arranjos, dada a sua caracteristica 

freqiientemente inovadora, estao entre os mais gerencialmente complexos e, portanto, 

podem ser considerados a base de estudo para outros tipos de coopera9ao mais simples, 

como a terceirizaqao pura e simples e o sistema de franquias. 

Assim, esta classificaqao capta uma caracteristica fundamental dos acordos de coope- 

ra9ao, que nas ultimas decadas tem-se mostrado cada vez mais complexos, principalmen- 

te por causa da crescente exigencia de requisites de capacita9ao e aprendizado para um 

agente integrar qualquer rede cooperativa (ver Zanfei, 1994; Hagedoorn ^ Schakenraad, 

1990; e Freeman, 1991).3 

3 Seguindo esta constata^ao, autores como Teece (1992), Lundvall (1988 e 1993), DeBresson e Amesse (1991), 
Freeman (1991), Foray (1991) e Pisano (1990) tern alcanfado resultados importantes na explicate do fenomeno 
da coopcrafSo, a partir de uma visao da firma individual baseada nas "capacitafoes dinamicas". Para este enfoque, 
neste caso tributario do trabalho pioneiro de Richardson (1972), a cooperapao interfirmas e vista como uma estrategia 
que visa a aglutinafao e ao desenvolvimento de capacitafoes/competencias complementares, permitindo maiores 
oportunidades de aprendizado conjunto e reforgando mutuamente a competitividade dos integrantes do arranjo 
cooperativo. 
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Feitas estas observafoes, podemos passar a abordagem de Williamson sobre o tema 

em questao.4 Como e notorio, a cooperaqao interfirmas, na visao deste autor, esta rela- 

cionada a noqao de "formas hibridas", uma das tres "alternativas discretas" (estruturas de 

govemanfa) por ele consideradas em sen texto classico sobre o assunto (ver Williamson, 

1996a). Neste texto, o autor sugere tambem que as formas hibridas sao uma estrutura de 

govemanqa com propriedades distintas de mercados e hierarquias, por serem especia- 

lizadas em lidar com a dependencia bilateral, mas sem ir tao longe como a integrafao 

vertical. 

Assim, quando comparada com o mercado, a forma hibrida sacrifica incentives em fa- 

vor de uma coordenafao superior entre as partes. E quando comparada com a hierarquia, 

sacrifica a cooperatividade em favor de maior intensidade de incentives. Dai, transafoes 

para as quais as requisitadas adapta^oes a disturbios nao sao nem predominantemente 

autonomas nem bilaterais, mas requerem uma mistura de cada uma destas formas de go- 

vemanqa, sao candidatas a serem organizadas sob o modo hibrido. (Williamson, 1996a, 

p. 108). Isto equivaleria a um intervalo intermediario de especificidade de ativos, nao tao 

elevado como no caso da hierarquia, e nem tao baixo como no caso dos mercados puros. 

No que se refere a coordenaqao propriamente dita, as formas hibridas necessariamente 

envolverao algumas formas de planejamento, e de decisoes administrativas, tanto dentro 

das firmas como entre as firmas envolvidas (de outro modo, o mercado seria suficiente). 

Elas desenvolverao caracteristicas especificas para manter relaqoes de longo prazo entre 

as partes do arranjo, enquanto garantem uma coordenaqao eficiente e participaqoes acei- 

taveis da renda gerada. (Menard, 1996, p. 157). 

Isso pode ser melhor entendido a partir do conceito de "adaptaqao", que e crucial em 

qualquer forma de governanqa, e, segundo Williamson, "e o problema economico cen- 

tral" no estudo das organizaqoes economicas (ver Williamson, 1996a, p. 101-2; e Ponde, 

2000, p. 88-9). Tal conceito refere-se a capacidade de uma forma de governanqa de lidar 

com disturbios que continuamente surgem entre os agentes que a integram ao longo do 

4 Deve-se ressaltar que as principals proposipoes da abordagem dos Custos de Transapao ja sao bastante conhecidas 
e nao serao discutidas aqui. Tais proposipoes podem ser encontradas com dctalhes em Williamson (1985, capitulos 
1-4) ou em Ponde (1993, capitulos 1 e 2), 

5 Aqui Williamson (1996a, p. 101) cita Hayek, para quern "o problema economico da sociedade e principalmente de 
rdpida adaptagao as circunstdncias particulares de tempo e espa^o", e os "problemas economicos surgem sempre e 
somente em conseqiiencia da mudanqa." Portanto, o conceito de modo do adaptapao deve ser visto sob uma perspec- 
tiva dinamica. Tal ideia pode ser reforpada por uma analogia biologica. Segundo S. J, Gould (citado por Ponde, 2000, 
p. 49), a ideia basica da adaptapao e que "os organismos respondem aos desafios do ambienle que muda ao longo 
do tempo atraves da geragao de formas, fungoes ou comportamenlos mais adequados as novas circunstdncias." 
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tempo. A origem dinamica (e evolucionaria) desta ideia e evidente,5 apesar de Williamson 

a utilizar num contexto estatico, conforme veremos a seguir. 

De acordo com Williamson, a escolha de um "modo de adaptafao" depende de: (i) se 

ha dependencia bilateral ou nao; e (ii) se a distribuifao de ganhos e bem determinada on 

nao. Williamson propoe uma distinfao entre um tipo-A de adapta9ao (onde A e para "au- 

tonomo"), comum nos mercados, e operando por meio de prefos; e um tipo-C de adapta- 

fao (C significando "cooperafao"), comum nas hierarquias,6 com ofiat como o centro da 

adapta^ao. O modo de adaptaipao das formas hibridas seria um meio-termo entre o tipo-A 

e o tipo-C, operando eficientemente tanto na adaptatpao autonoma como na cooperativa, 

mas nao tao bem quanto os mercados no primeiro caso ou tao bem quanto as hierarquias 

no ultimo (ver Williamson, 1996a; e Menard, 1996, p. 160). 

Assim, uma explicafao fundamental para a existencia de formas hibridas e que elas re- 

al^am a capacidade das finnas de lidar com disturbios que os mercados a vista poderiam 

nao ter facilmente, enquanto mantem os incentives que a integra9ao pura nao tern. Por 

outro lado, um incremento da frequencia dos disturbios pode inviabiliza-las, levando os 

agentes a preferir ou mercados ou hierarquias, que apresentam modos de adaptaqao para 

os quais nao e necessario o consenso mutuo, que leva tempo para ser alcanqado. (Willia- 

mson, 1996a, p. 116). 

Outra forma interessante de caracterizar uma forma hibrida reside na descriqao do tipo 

de contrato comum nesta forma de goveman9a. Williamson tern consistentemente desen- 

volvido uma distin9ao entre tres classes de contratos, cada um deles correspondendo a 

uma tipica estrutura de goveman9a (ver Williamson, 1996a; e Menard, 1996, p. 157-8): 

Um "contrato classico" seria classificado como referindo-se a redoes de mercado. 

Em tais contratos, clausulas formais especificam muitas caracteristicas das transa9oes 

em jogo, com a identidade das partes sendo irrelevante, e com transa9oes altamente 

monetizadas. 

Em contraste, "forbearance" seria a lei dos contratos implicitos das organiza9oes 

formais. Aqui a hierarquia esta no centro da adaptabilidade e opera por mcic de fiat, 

agindo como "sen proprio tribunal de ultima instdncia." (Williamson, 1996a, p. 98). 

Como visto, coopera?ao, para Williamson, geralmente 6 relacionada com sua 00930 de formas hibridas. Porem, neste 
contexto especifico, coopera9ao para 0 autor refere-se somente a adaptagao intema as firmas. 
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Entre estes dois tipos de contratos, os "contratos neoclassicos"7 seriam a caracten'stica 

das formas hibridas. Aqui os preqos desempenham um importante papel como um fator 

de ajuste, mas sao restringidos pela presenqa de ativos especificos, e ao mesmo tempo 

salvaguardas sao dificeis de serem implementadas. Um contrato neoclassico e tipicamen- 

te um arranjo de longo prazo, com o objetivo de desenvolver uma relaqao contmua, na 

qual a identidade das partes importa, dado que a dependencia bilateral e nao-trivial, en- 

quanto o mecanismo de adaptaqao precisa ser elastico o suficiente para permitir as partes 

se ajustar moderadamente a possiveis disturbios. 

Porem, nao fica claro no texto de Williamson como certos tipos de questoes sao enfren- 

tadas pelos agentes que cooperam, ou seja, como a adaptaqao da forma hibrida permite a 

superaqao de problemas de coordenaqao que podem surgir num relacionamento cooperative 

a partir de questoes como as seguintes: repartiqao da quase-renda gerada no decorrer do 

acordo, assimetrias de informaqao, assimetrias de poder/tamanho, assimetrias de capacita- 

qao, monitoraqao e incentives, reputaqao, influencia do ambiente institucional etc.8 

A pergunta que surge neste ponto e: como todas estas questoes afetam a magnitude dos 

custos de transaqao de um arranjo cooperative? Ou seja, como elas podem influenciar a bus- 

ca de vantagens competitivas por parte de agentes que escolhem a estrategia "cooperar"? 

Sem duvida, a resposta a estas questoes esta relacioriada ao modo de adaptaqao das 

formas hibridas. Porem autores como Menard (1996, p. 160-61) partem do principio de 

que, se muita analise tern sido feita no sentido de se entender a natureza dos arranjos 

contratuais nas formas hibridas,9 pouco tern sido feito sobre seu especifico modo de 

adaptaqao. Existem deficiencias neste ponto que, segundo o autor, podem ser superadas a 

partir da colaboraqao de estudos empiricos, mas nao somente. Novos desenvolvimentos 

teoricos sao necessarios tambem. Segundo Menard {ibid), a adaptaqao em formas hibri- 

das tern muitas explicaqoes (clausulas de compromissos criveis, por exemplo) que ainda 

necessitam ser integradas dentro de uma explicaqao coerente, conforme veremos na seqao 

seguinte deste artigo. 

7 Williamson usa tal termo apenas para diferenciar cste tipo dc contrato do "classico", nao significando qualquer 
referencia a abordagem ncoclassica da economia. 

8 Detalhes sobre estas questoes podem ser vistos cm Grassi (2003). 

9 Um bom exemplo e o texto do proprio Menard (1996), no qual c feita uma importante tcntativa dc se aprimorar a 
nofao de formas hibridas de Williamson, inclusive com aplicagao empirica (no caso, um estudo sobre a industria dc 
frangos francesa). 
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Porem, para isso a analise de Williamson das formas hibridas tem que ser ampliada. 

0 fato de sua analise tradicionalmente basear-se na hipotese de perfeita substituibilidade 

entre diferentes formas de coordenaipao das atividades economicas, levando em conside- 

rafao apenas a comparaqao dos custos relacionados a cada estrutura de govemanfa (ver 

Britto, 1999, p. 105 e seguintes), representa uma limita^ao neste sentido. 

Decorre dai a visualizaqao da cooperafao interfirmas apenas como uma estrutura "hi- 

brida" de governan9a localizada no meio-termo entre mercados e hierarquias. Isto e facil- 

mente verificavel pelo fato de Williamson (1996a, p. 105), nesta visao de "meio-termo", 

concluir que o modo hibrido pode ser resumido como sendo caracterizado da seguinte 

fonna: incentives semifortes (nao tao fortes como os do mercado, mas nao tao fracos 

como os da hierarquia); um grau intermediario de aparatos administrativos; adapta95es 

semifortes de ambos os tipos (ou seja, algo entre o tipo-A e o tipo-C); e funcionamento 

com um regime semilegalista de contratos (o contrato neoclassico, que e algo entre o 

contrato classico e o forbearance). Isso, na verdade, esclarece pouco sobre o real funcio- 

namento desta estrutura de goveman9a, principalmente sobre o seu modo de adapta9ao, 

que, como visto a partir de autores como Hayek, e um conceito dinamico, mas enquadra- 

do por Williamson num enfoque de estatica comparativa. 

Assim, um melhor detalhamento do modo de adaptaqao desta forma de goveman9a 

significa uma abordagem mais completa de como os contratos evoluem no tempo, levan- 

do a uma analise dinamica dos mesmos, principalmente quanto a forma como sao criados 

e recriados ativos especificos - e como isso e negociado entre os parceiros - no decorrer 

da rela9ao de coopera9ao. E sem esquecer que esta analise deve ser voltada para o enten- 

dimento de como um arranjo cooperative pode obter vantagens competitivas por meio 

da redu9ao de custos de transa9ao. Isto permite uma importante contribuiqao para o apri- 

moramento da noqao de "modo de adapta9ao", inclusive em termos de analise empirica, 

conforme veremos nas duas seqoes a seguir. 

3 "Refens", "sombra do futuro" e custos de transa^ao 

O objetivo desta se9ao e acrescentar alguns elementos teoricos necessaries a uma visao 

ampliada da abordagem contratual de Williamson, com vistas a entender melhor aspectos 

importantes da coopera9ao interfirmas, inclusive em termos empiricos. 
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Serao utilizados aqui elementos da abordagem dos custos de transafao (o modelo de 

"refem" do proprio Williamson) e da teoria dos jogos (a nopao de "sombra do future"), 

que sao importantes para a explica^ao de como, respectivamente, compromissos criveis 

criados a partir do comprometimento de ativos especificos (os "refens") e alguns tipos de 

comportamento (basicamente de confianfa e oportunista) podem influenciar a magnitude 

dos custos de transaqao em urn relacionamento cooperative e, conseqiientemente, a busca 

de eficiencia e de competitividade por parte do mesmo. Considera-se que isto permite 

um melhor entendimento do modo de adaptaqao das formas hibridas, possibilitando um 

caminho interessante para a explicaqao de como elas evoluem no tempo. 

De certa forma, a integraqao teorica "refens-sombra do futuro" ja vem sendo feita 

na literatura de business por autores como Dyer (1997) e Parkhe (1993), ao estudarem, 

respectivamente, redes de subcontrata9ao e alianqas estrategicas. Assim, nesta e na pro- 

xima sefao serao sintetizadas as principais ideias destes autores e tambem sera mostrado 

como as mesmas podem contribuir para o aprimoramento da noqao de "forma hibrida" de 

Williamson. 

O ponto de partida da analise e a consideraqao de que, para se proteger contra os riscos 

do oportunismo, os agentes costumam empregar uma variedade de salvaguardas. O termo 

"salvaguarda", na forma como e utilizado aqui, pode ser definido como um mecanismo de 

controle que tern o objetivo de levar a percepqao de impafcialidade ou eqiiidade entre os 

agentes. O proposito das salvaguardas e providenciar, com custo minimo, o controle e a 

confianqa que sao necessaries para que os agentes acreditem que se se engajarem em um 

processo de trocas, o farao em melhores condiqoes. (Dyer, 1997, p. 537). 

Um tipo de salvaguarda muito utilizado nas economias capitalistas e o contrato legal. 

Porem, quando a especificidade dos ativos cresce, os agentes tentarao, cada vez mais, 

a escrever contratos mais complexes (isto e, um "contrato neoclassico", na acepgao de 

Williamson), com clausulas contingentes que permitam ajustes eqiiitativos quando as 

condifoes de mercado mudarem. Dada a complexidade cada vez maior, e o alto custo de 

elaborafao dos mesmos, os agentes podem buscar meios altemativos de salvaguardar as 

transaqdes. Assim, embora os contratos sejam vistos como os principais modos de salva- 

guardar transaqoes nas economias capitalistas, varies meios altemativos normalmente sao 

colocados em pratica pelos agentes. 

Tais meios altemativos, que Williamson reiine sob a denominaqao de "ordenamento 

privado", se constituem de varies tipos de acordos "auto-executaveis". Estes acordos 

auto-executaveis incluem tanto salvaguardas totalmente informais, tais como a "confian- 

9a de boa vontade" {goodwill trust) e a reputa9ao, como salvaguardas mais formais, sob 
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a forma de compromissos criveis. Os compromissos cdveis,10 por sua vez, podem ser de 

varies tipos, mas estamos aqui interessados naqueles sob a forma de "refens", mais espe- 

cificamente refens a partir de investimentos em ativos especificos.11 

Williamson desenvolveu, nos capitulos 7 e 8 do sen livro de 1985, um modelo simples 

de refem, dividido em duas partes: numa primeira sao tratados os investimentos em ativos 

especificos feitos de forma unilateral, e numa segunda o intercambio bilateral. Tal mode- 

lo, segundo o autor, permite que o conceito de capital especifico se estenda mais alem de 

seus usos anteriores, e mostra como pode surgir a confianpa em transafdes recorrentes. 

(Williamson, 1985, p. 169). 

Apresentaremos aqui suas linhas gerais, que nesta versao e aplicavel somente a re- 

Ia9oes comerciais, mais especificamente para os mercados de produtos intermediarios. 

(Williamson, 1985, p. 174). Mas o proprio autor reconhece que tal modelo pode ter sua 

utilidade ampliada, e sem diivida ele pode ser util, por exemplo, na questao da coopera- 

9ao envolvendo inova9ao tecnologica.12 

Detalhando o modelo, na sua versao unilateral o ponto de partida e o fato de que os 

compradores podem obter melhores tennos nas transa9oes somente se liberarem os pro- 

dutores das perdas derivadas do cancelamento de pedidos. Isto significa que beneficios, 

como redu95es de preqos, nao se outorgam gratuitamente, sendo obtidos com o ofereci- 

mento de refens. (Williamson, 1985, p. 181). 

Passando ao intercambio bilateral, o problema continua o mesmo, ou seja, de como 

o comprador e o vendedor podem tentar expandir a rela9ao contratual para alem de seus 

limites "naturais", criando assim uma rela9ao de confian9a mutua. Porem, o argumento 

10 Segundo Williamson, os compromissos criveis e as ameagas criveis tem como atributo comum o fato de ambos 
aparecerem principalmente na uniao de investimentos especializados. Porem, enquanto os primeiros sao celebrados 
em apoio a alianqas e para promover o intercambio, as amcagas criveis aparecem no contexto do conflito e da ri- 
validade. Para o autor, o estudo dos compromissos e o mais importante dos dois, mas a literatura mais desenvolvida 
c a da ameaqa crivel. (Williamson, 1985, p. 172-3). 

11 Nao vamos detalhar aqui os "refens financeiros", apesar da sua importancia. Isto fugiria aos objetivos do artigo, que 
nao focalizam os a aspcctos financeiros das atividades das firmas. Para mais detalhes, ver Dyer (1997, p. 548). 

12 Autores como Zanfei (1994, p. 272) consideram alianqas entre empresas com mesmo nivel de capacitafao muito ar- 
riscadas em termos de comportamentos oportunistas. Isto porque cada uma das firmas envolvidas e capaz de explorar 
oportunidades inovadoras do conhecimento compartilhado tambem em areas onde ela pode competir diretamente 
com os parceiros. Nestc caso, para o autor, trocar refens, ou seja, providenciar uma troca bilateral de recursos pode 
representar um modo de garantir cada parceiro ante o outro contra este tipo de comportamento. 
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que surge aqui e que os intercambios bilaterais oferecem vantagens potenciais sobre o 

intercambio unilateral se a exposiqao resultante de ativos especificos de certas transaqoes 

estabelecer urn compromisso cn'vel sem estabelecer ao mesmo tempo riscos de expropria- 

qao. (Williamson, 1985, p. 199). 

Williamson ilustra esta questao com os ativos dedicados, que sao o tipo de ativo es- 

pecifico que e posto em risco com o intercambio unilateral a longo prazo, mas que se ve 

protegido por um acordo de intercambio reciproco. Neste caso, o encerramento prema- 

ture do contrato por parte do comprador deixaria o fornecedor com um grande excesso 

de capacidade que somente poderia ser eliminado a preqos muito baixos. Este risco se 

reduziria exigindo dos compradores a entrega de um refem, embora se criaria outro: o 

provedor poderia manobrar para expropriar o refem. Por outro lado, o intercambio reci- 

proco, apoiado por inversoes separadas, porem concorrentes em ativos especificos, prove 

uma salvaguarda mutua contra esta segunda classe de riscos. "Os refens assim criados 

tem ademais a interessante propriedade de que jamais sao trocados. Pelo contrario, 

cada parte conserva a posse de sens ativos dedicados, para o caso de um encerramento 

prematuro do contrato" (Williamson, 1985, p. 199, grifos originais). O resultado disso 

tudo e que tais procedimentos acabam intensificando a dependencia mutua e reforqando 

os laqos de cooperaqao. 

Devemos agora mostrar como o modelo de refem, a partir daqui referindo-se ao com- 

prometimento mutuo de ativos especificos, relaciona-se com a busca de economia de 

custos de transaqao por parte dos agentes e a conseqiiente geraqao de vantagens competi- 

tivas. A teoria dos jogos permite caminhar nesta direqao, incluindo a analise referente aos 

comportamentos de confianqa e oportunismo, cuja evoluqao, ao longo do tempo, pode ser 

melhor entendida. 

E aqui o proprio Williamson reconhece que a literatura sobre teoria dos jogos avanqa 

em relaqao a sua exposiqao sobre o assunto. Citando os trabalhos de D. Kreps, Willia- 

mson reconhece que este autor esta realmente preocupado com a evoluqao das relaqoes 

comerciais - estas sendo produto do aprendizado, condicionamento social, cultura corpo- 

rativa etc. - e por isso os mecanismos intertemporais sao a questao-chave. (Williamson, 

1996b, p. 265-6). O autor nao se diz somente simpatico com esta linha de argumento, mas 

chama a atenqao para o fato de que o esquema estatico de sua analise simplifica dema- 

siadamente a questao, no sentido de que toma estes tipos de efeitos intertemporais como 

dados. (Williamson, 1996b, p. 266). 

Passando a referida abordagem, o estudo de Parkhe (1993) e interessante por resumir 

as principais contribuiqoes teoricas e empiricas no que se refere a cooperaqao a partir da 
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teoria dos jogos. Analisando alianfas estrategicas, e juntando insights teoricos desta teo- 

ria com a logica da economia dos custos de transafao, o autor mostra como tais enfoques 

sugerem que algumas estruturas de alianqa sao mais provaveis do que outras de serem 

associadas com alta incerteza comportamental (e oportunidade para trapacear), alem de 

baixas estabilidade e performance. 

O ponto de partida aqui e o "dilema do prisioneiro". Como e notorio, a logica impla- 

cavel de tal dilema e a inerente instabilidade introduzida dentro da relaqao cooperativa 

pela incerteza de cada parceiro avaliando o proximo movimento do outro podem levar a 

estrategias deliberadas que nao necessariamente aceitam as circunstancias como dadas, 

mas em vez disso buscam reformatar a estrutura da alianqa para criar as condi9oes para 

uma cooperaqao robusta (ver tambem Axelrod, 1984). 

A evidencia experimental sugere que embora a nao cooperaqao surja como a estrate- 

gia dominante em situafoes de jogo estatico {one-shot), sob condiqoes de iteraqao (jog0 

repetido) a incidencia de cooperaqao cresce substancialmente. A ideia e que, para a coo- 

peraqao ser efetiva, uma probabilidade acima de zero de continuar o jogo precisa existir. 

Assim, uma relaqao cooperativa pode se desintegrar se ha um determinado ponto final, 

refletindo horizontes finitos de tempo. 

Detalhando melhor, a expectativa de interaqao continua e representada na teoria dos 

jogos por jogos de uma so jogada (ou jogo simples), jogos repetidos finitamente (iteraqao 

de duraqao conhecida), e jogos repetidos infinitamente (iteraqao de durafao desconhe- 

cida). Conceitualmente, muitas alianqas interfinnas equiparam-se a iteraqao de duraqao 

desconhecida, uma vez que elas sao criadas sem data para tenninar.13 Neste caso, a co- 

operagao e mantida quando cada firma compara o ganho imediato de trapacear com o 

possivel sacrificio de futuros ganhos que possam resultar da violaqao de um acordo. 0 

pressuposto aqui parece intuitivamente razoavel; promessas quebradas no presente di- 

minuirao a possibilidade de cooperaqao no futuro. Alem disso, a coopera^ao atual pode 

ser comparada com a cooperafao no proximo movimento, e uma defecqao pode ser res- 

pondida com uma defecqao retaliatoria. Assim, a iteraqao incrementa as perspectivas de 

cooperaqao encorajando estrategias de reciprocidade. (Parkhe, 1993, p. 799; e Axelrod, 

1984). Como e notorio, este resultado e demonstrado fonnalmente na literatura pertinente 

13 Vale ressaltar que alguns autores tambem tern mostrado que efeitos da reputa9ao podem racionalmente gerar re- 
sultados coopcrativos mesmo em um jogo repetido finitamente do dilema do prisioneiro (ver Parkhe, 1993, p. 820; 
e Dixon, 1988). 
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por meio do "Folk Theorem'" (ver Dixon, 1988) e de experimentos do tipo "tit-for-tat" 

(verAxelrod, 1984). 

Por meio de tais expectativas de reciprocidade - e seu corolario, os ganhos antecipa- 

dos da coopera9ao mutua o futuro "joga uma sombra sobre o presente", nos termos 

de Axelrod, afetando os padroes correntes de comportamento. Ou seja, a performance 

cooperativa e melhor promovida quanto maior a "sombra do futuro", ou mais consistente 

o nexo entre movimentos correntes e consequencias futuras, dado que as expectativas 

futuras de ganhos restringem a possibilidade de violafoes de acordos. (Parkhe, 1993, p. 

799-800). Por exemplo, a evidencia empirica mostra que ativos especificos alongam a 

sombra do futuro, sinalizando inten^oes de boa-fe e longos horizontes de tempo. (Parkhe, 

1993, p. 800). 

Em suma, longos horizontes de tempo, intera^oes freqilentes e alta transparencia 

comportamental encorajam o comportamento reciproco. Assim, separadamente e conjun- 

tamente, estes fatores alongam a sombra do futuro e promovem resultados cooperatives, 

sugerindo que "a performance de uma alianga estrategica sera positivamente relaciona- 

da ao tamanho da 'sombra do futuro'que e jo gad a." (Parkhe, 1993, p. 801). 

Outra contribuifao importante da teoria dos jogos refere-se a possibilidade de uma 

analise integrada dos comportamentos que surgem no decorrer de um relacionamento 

cooperativo, basicamente os de confianfa e oportunista. Para autores como Nooteboom, 

por exemplo, confian^a e oportunismo sao provaveis de surgir em rela^oes de transafoes, 

e por isso, "deveriamos achar um modo de sistematicamente explorar sua ocorrencia 

conjunta." (Nooteboom, 1996, p. 990). A teoria dos jogos pode ser util para se alcazar 

este objetivo. 

Frequentemente a informa^ao sobre o comportamento passado de um parceiro poten- 

cial nao existe em dominio publico. Assim, em um ambiente de reputa9ao questionavel, 

ou ausencia de qualquer reputa9ao, o desenho de estruturas de goveman9a apropriadas 

deve ser pelo menos parcialmente uma fun9ao da probabilidade percebida de oportunis- 

mo. Uma intensificada percep9ao do comportamento oportunista mobilizaria tais estru- 

turas envolvendo grandes esfor90s de coordena9ao e custos de concordancia, incluindo 

altos gastos para negociar, monitorar e executar direitos contratuais contingentes, gastos 

coletivamente referidos a custos de transa9ao. Portanto, percep95es de alto oportunismo 

podem levar a niveis de perfonuance menores, sugerindo que a performance de uma 

alian9a estrategica sera negativamente relacionada a extensao em que cada parte percebe 

a outra como se comportando oportunisticamente. (Parkhe, 1993, p. 802-3). 
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A percepfao de comportamento oportunista, porem, nao e constante dentro de uma 

dada rela9ao. Muitas perspectivas teoricas que buscam explicar sua progressiva diminui- 

9ao com uma crescente historia cooperativa centram a analise sobre seu "contrario psi- 

cologico", a confian9a. Com isso, conclui-se, dadas as evidencias empiricas, que o mvel 

de percep9ao do comportamento oportunista sera negativamente relacionado a historia da 

coopera9ao entre os parceiros em uma alian9a estrategica. (Parkhe, 1993, p. 803). 

A confian9a e a historia da coopera9ao aumentam ainda mais sua importancia se le- 

varmos em conta que os compromissos criveis nao sao necessariamente compromissos 

inviolaveis. Embora sugerindo uma estrategia de coopera9ao, eles nao oferecem garantias 

de clausulas rigidas de nao defec9ao perante circunstancias mutaveis, tais como os ga- 

nhos de trapacear quando estes acabam excedendo a perda de investimentos nao recupe- 

raveis. Neste ponto, Dyer (1997, p. 537) nota que investimentos assimetricos em ativos 

especificos nao reduzem a probabilidade de oportunismo; pelo contrario, ate aumentam o 

potencial para o comportamento oportunista. Segundo ele, somente investimentos sime- 

tricos em ativos especializados reduzirao a probabilidade de oportunismo. 

Mas esta afirma9ao do autor tern que ser vista com cuidado, principalmente em casos 

nos quais os tamanhos das empresas sao muito diferentes. Nestas situa9oes, poder-se-ia 

pensar em um comprometimento de ativos proporcional ao tamanho das empresas, cuja 

compara9ao seria feita medindo-se, para as integrantes do arranjo, a propor9ao entre o ta- 

manho (valor) dos seus ativos especificos comprometidos naquela reIa9ao e o tamanho da 

empresa (medido pela magnitude do capital ou das vendas). Porem, mesmo com medidas 

como esta, a incerteza quanto ao comportamento do parceiro continuaria grande.14 

14 Este ponto e interessante para ilustrar a observa9ao de Williamson, apresentada em nota anterior, a respeito do maior 
volume de estudos sobre ameagas cn'veis, quando comparado aos estudos sobre compromissos criveis. E provavel 
que a maior dificuldade de se teorizar sobre compromissos criveis explique esta situaqao constatada por Williamson. 
Alem da dificuldade exposta no paragrafo anterior, nota-se que, no que se refere a utilizaqao da teoria dos jogos, 
enquanto jogos sobre ameaqas criveis sao comuns inclusive em manuais de microeconomia no m'vel de graduaqao 
(o do monopolista que estabelece uma barreira a entrada, por exemplo), modelos deste tipo sobre compromissos 
criveis nao sao tao faceis de se encontrar. Nos artigos consultados para a elaborafao deste texto, por exemplo, a 
teoria dos jogos aparece apenas sob a fonna do dilema do prisioneiro com repetifoes infinitas, o que ilustra a "som- 
bra do futuro". Alem da obvia necessidade de incluir "refens" sob a fonna de ativos especificos neste jogo, ja que o 
mesmo seria sobre compromissos criveis, a grande dificuldade estaria em abordar os comportamentos oportunista 
e de confianqa neste contexto. Assim, novos dcsenvolvimentos teoricos sao importantes aqui. 
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A capacidade de geraipao de incentives por meio de medidas ex ante na estruturafao 

da alianpa pode assim ser aumentada por medidas ex post (documentos legais com fortes 

salvaguardas, por exemplo) desenhadas para lidar com esta incerteza comportamental. 

Com isso, a extensao dos resultados da cooperafao para cada integrante da rela^ao sera 

negativamente relacionada ao nivel de salvaguardas contratuais incluidas em uma alian- 

pa estrategica. On seja, quanto mais salvaguardas contratuais existirem em urn arranjo 

cooperativo, menores tendem a ser os resultados de tal arranjo em termos de vantagem 

competitiva, devido a maiores custos de transafao. (Parkhe, 1993, p. 806; e Brousseau, 

1993, p. 38-9). Dai a importancia de se desenvolver relapoes de confianpa e da historia de 

cooperapao entre os parceiros como meios de se reduzir o risco de surgimento de com- 

portamento oportunista, aumentando, com isso, as chances de uma melhor perfonuance 

do arranjo cooperativo em questao. 

Portanto, desta breve exposi9ao sobre as aplicaqoes do modelo de "refem" e da teoria 

dos jogos as relapoes contratuais de cooperaijao, conclui-se que as questoes do compro- 

metimento de ativos especificos e dos comportamentos que surgem durante uma relapao 

de cooperaqao podem ser melhor explicadas, inclusive em termos da sua influencia sobre 

o desempenho de um acordo de cooperatpao, com a utilizapao destes instrumentais teori- 

cos. Isto, sem dtivida, abre caminho para um melhor entendimento do "modo de adapta- 

qao" das formas hibridas, confonne o exemplo empirico, que veremos a seguir, permite 

concluir. 

4 Uma ilustra^ao empirica: o caso da industria automobilistica 

As conclusoes da sefao anterior - e outros pontos importantes - podem ser ilustradas 

empiricamente com o estudo feito por Dyer (1997) a respeito das relagoes entre monta- 

doras automobilisticas e seus fomecedores nos EUA e no Japao, que oferece dados que 

indicam que os custos de transapao nao necessariamente aumentam com um incremento 

nos investimentos especificos a relafao. Este estudo procurou examinar as condipbes sob 

as quais os agentes podem simultaneamente atingir os "beneficios gemeos" da alta espe- 

cificidade de ativos e baixos custos de transa^ao. Isso e possivel porque diferentes salva- 

guardas que podem ser empregadas para controlar o oportunismo tern diferentes custos 
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de montagem e resultam em diferentes custos de transafao com diferentes horizontes de 

tempo.15 Vejamos os pontos principals do estudo.16 

Partindo da ampla evidencia empirica existente, que confirma que investimentos em 

ativos especificos a rela9ao sao freqiientemente correlacionados com desempenho supe- 

rior (ver Parkhe, 1993, por exemplo), Dyer nota, no entanto, que a especializafao cres- 

cente dentro de uma rede de produ9ao nao pode ser atingida sem um custo. Quando os 

agentes fazem investimentos em especializa9ao, custos de transa9ao surgem por causa do 

temor de oportunismo. Como e notorio, esta e uma premissa central da teoria dos custos 

de transa9ao. 

Porem o autor constata que a industria automobilistica japonesa (montadoras e fome- 

cedores) fez maiores investimentos em ativos especificos do que as americanas e que es- 

tes investimentos foram correlacionados com um desempenho superior. Estes resultados 

nao sao particularmente surpreendentes dado que varies estudos tern sugerido que fome- 

cedores japoneses e montadoras tern redoes muito proximas e sao frequentemente parte 

de um keiretsu. Mas o que e particularmente intrigante e que os japoneses incorreram sig- 

nificativamente em custos de transa9ao mais baixos que a industria americana, embora 

eles tivessem maiores investimentos em ativos especificos. Alem do mais, mesmo dentro 

do Japao, as montadoras com um grupo de fornecedores mais especializado tiveram cus- 

tos de transa9ao mais baixos que as montadoras japonesas com o grupo de fornecedores 

menos especializado. 

Assim, o fato de as firmas poderem simultaneamente atingir os "beneficios gemeos" 

da alta especificidade dos ativos e baixos custos de transa9ao, uma condi9ao que se revela 

15 Apesar de o autor nao mencionar o ano no qual foi feita sua pesquisa, em uma passagem do texto ele cita uma entre- 
vista feita em 1991. Assim, o fato de os dados provavelmente se referirem ao inicio da decada de 90 deve ser levado 
em conta no sentido de se considerar o desafio que algumas praticas organizacionais e gerenciais comuns na industria 
japonesa representavam naquela epoca para a competitividade da industria americana (ver Nelson, 1992). 

16 Conforme visto neste paragrafo, o objetivo do trabalho de Dyer (da mesma forma que Parkhe) e diferente do objetivo 
do presentc artigo, que procura relacionar teoricamente as noqoes de "refens" e "sombra do futuro" com o "modo 
de adaptaqao" das formas hibridas. Porem, apesar de se concentrar na questao dos referidos "beneficios gemeos", o 
texto de Dyer indirctamentc relaciona as questoes dos refens e da sombra do futuro (as quais menciona) com a do 
modo de adaptaqao da forma hibrida (da qual nao trata), sendo importante para esclarecer uma importante conclusao 
deste artigo, que mais tarde retomaremos: se uma relaqao de cooperaqao apresenta baixos custos de transaqao e 
porque a mesma esta ocorrendo com uma boa adaptaqao por parte dos agentes que a integrant; e o comprometimento 
mutuo de ativos especificos (refens), juntamente com o aumento da confianqa entre os agentes (refletida no aumento 
da sombra do futuro), sao fundamentais para se entender esta boa adaptaqao. Por tudo isso, o estudo de Dyer revela- 
se uma boa ilustraqao empirica da ideia desenvolvida neste texto, e que se relaciona com a ampliaqao do escopo da 
analisc da noqao de formas hibridas de Williamson, a partir de um melhor entendimento do modo de adaptaqao da 
mesma. 
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uma importante fonte de vantagem competitiva pode levar ao surgimento de importantes 

insights para o estudo da colaborafao interfirmas. (Dyer, 1997, p. 536).17 Estes achados 

parecem, a principio, inconsistentes com a teoria dos custos de transafao, que propde que 

os custos de transafao crescem com um incremento em investimentos espedficos. Mas 

isso seria uma interpretafao apressada das ideias de Williamson, deixando de lado, por 

exemplo, o seu modelo de "refem". 

Estes achados podem ser interpretados como consistentes com a teoria dos custos 

de transafao se levarmos em conta que devido a diferenfas em historia, preferencias, 

ambiente institucional etc. os agentes empregarao diferentes estrategias com referencia 

tanto ao nivel de especificidade dos ativos quanto a escolha da salvaguarda. (Dyer, 1997, 

p. 539). Pode-se argumentar que a rela9ao direta entre especificidade dos ativos e custos 

de transafao somente e valida se o fator ambiental, entre outros, for mantido constante. 

Variaveis tais como o ambiente legal e institucional podem influenciar o oportunismo e 

a natureza dos controles e salvaguardas empregados. Considera-se que o ambiente insti- 

tucional japones, por exemplo, pode reduzir a prevalencia de oportunismo devido a res- 

trifoes informais. Assim, Williamson veria o ambiente como um parametro de mudan9a 

que precisa ser mantido constante para que a rela9ao direta acima mencionada possa ser 

considerada valida. Por isso, os resultados da pesquisa de Dyer podem ser interpretados 

como sendo consistentes com a teoria dos custos de transa9ao. 

Contudo, o fato de a GM e a Chrysler operarem em identicos ambientes institucionais 

e ainda terem custos de transa9ao dramaticamente diferentes, conforme o estudo mostrou, 

sugere que as diferenqas no ambiente institucional nao podem, sozinhas, explicar estas 

diferen9as nos custos de transa9ao. (Dyer, 1997, p. 541). Mas isto tambem nao invalida 

a utiliza9ao da abordagem dos custos de transa9ao se levarmos em conta, por exemplo, 

a importancia da reputa9ao dos agentes. Pesquisas previas tern mostrado que a escolha e 

o custo de uma salvaguarda particular variarao dependendo da identidade dos agentes e 

das caracteristicas da transa9ao. Estudos utilizando o dilema do prisioneiro (como o de 

Parkhe, 1993) mostram que o oportunismo varia dependendo da identidade do parceiro 

de troca. Claramente, a identidade do parceiro tern influencia sobre se o agente escolhe 

ser oportunista ou cooperativo. 

Alem disso, Dyer considera que os estudiosos tern prestado pouca aten9ao aos custos 

relatives de diferentes salvaguardas. Segundo o autor, diferentes salvaguardas provavel- 

17 Dyer propoe, inclusive, medidas para os custos de transapao e a especificidade dos ativos, aplicadas a indiistria 
automobilistica. (1997, p. 540). 
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mente terao diferentes custos de montagem e resultarao em diferentes custos de transafao 

com diferentes horizontes de tempo. (Dyer, 1997, p. 537-8). Com isso, mesmo em situa- 

96es nas quais o nivel de especificidade dos ativos entre os agentes e identico, os custos 

de transagao podem diferir. O ponto importante a ser considerado aqui e que embora os 

custos de transafao possam crescer com a especificidade dos ativos, eles tambem variarao 

independentemente da especificidade dos ativos.18 Mais ainda, a escolha da forma de gover- 

nanfa por parte dos agentes influenciara nao somente os custos de transayao, mas tambem 

os incentives ao engajamento em iniciativas de criafao de valor. (Dyer, 1997, p. 539). 

Passando aos resultados especificos da pesquisa feita por Dyer, outras constatafoes 

importantes poderao ser verificadas. O autor argumenta que as montadoras japonesas tem 

custos de transapao mais baixos que suas concorrentes americanas principalmente em 

decorrencia dos seguintes fatores (Dyer, 1997, p. 543-50): 

1 - Transafdes repetidas com um pequeno conjunto de fomecedores: a pesquisa feita 

sugere que o trabalho repetido com poucos fomecedores resulta em baixos custos de 

transapao por varias razoes. Uma delas e que fazendo da transafao um "jogo repe- 

tido", as montadoras japonesas aumentam o custo de defecfao/oportunismo para o 

fornecedor. 

2 - Economias de escala e escopo transacionando com um pequeno grupo de fomecedo- 

res; firmas japonesas gastam menos tempo com contratayao ex ante e com barganha 

ex post. As economias de escala e escopo obtidas na relafao abaixam os custos de 

transapao, fomecendo mais opgoes para se corrigir iniqiiidades nas transapoes. Assim, 

quanto maior o volume total de trocas entre os agentes, mais baixos os custos de tran- 

saijao por unidade de troca. 

3 - Compartilhamento de informagao que reduz informapao assimetrica: os agentes na 

industria automotiva japonesa compartilham mais informafoes que seus concorrentes 

americanos, reduzindo, assim, tanto a assimetria informacional quanto o potencial 

para o oportunismo. Isso acaba reduzindo os custos de transaipao. 

As montadoras japonesas demandam significativas informafoes sobre custos, qualida- 

de e produpao dos fomecedores, por duas razSes. Em primeiro lugar, um desejo, por 

parte do fornecedor, de compartilhar informafoes e visto como um sinal de confiabi- 

18 Basta pensaj em duas rclafocs de cooperafao, ambas com o mesmo m'vel de comprometimento de ativos especificos, 
mas tendo por diferenga o fato de que em uma interagem dois irmaos, e na outra dois completos desconhecidos. 
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lidade do mesmo. Alem disso, as montadoras nao dao como certo que o fornecedor 

possa desempenhar suas atribuifoes como prometido. Assim, elas querem verificar 

suas capacitafoes. Este alto grau de trocas de informafoes acaba reduzindo os custos 

de contratafao e monitorafao. 

4 - Uso de salvaguardas auto-executaveis que sao efetivas para um horizonte de tempo 

indefinido (em oposiqao a contratos, que sao efetivos para um horizonte de tempo fi- 

nite): os agentes na industria automotiva japonesa nao controlam o oportunismo por 

meio de contratos legais, e sim por meio de salvaguardas auto-executaveis, tais como 

confianqa relacional e refens financeiros (posse de atpoes). 

Por exemplo, na pesquisa feita notou-se que os fomecedores japoneses mostraram-se 

mais dispostos a fazer investimentos baseados apenas em promessas orais da mon- 

tadora, sem um contrato escrito, quando comparado aos EUA. Consistentes com a 

hipotese de que a confian9a e uma eficiente forma de govemanqa, fatos como estes 

evidenciam uma rela9ao inversa entre confian9a e custos de transa9ao. 

Os custos de curto prazo de se construir a confian9a ou investir em refens financeiros 

sao altos se comparados a simplesmente escrever um contrato legal para atenuar os 

riscos de oportunismo. Porem, uma vez feitos os investimentos para se desenvolver 

estas salvaguardas auto-executaveis, os custos de transa9ao declinam ao longo do 

tempo. Assim, considera-se que salvaguardas auto-executaveis podem controlar o 

oportunismo por um horizonte de tempo indefinido. Por outro lado, os contratos con- 

trolam o oportunismo por um horizonte de tempo somente finite. Quando a dura9ao 

do contrato chega ao fim, os agentes precisam achar outros meios para controlar o 

oportunismo (isto e, escrever um novo contrato). Com isso, salvaguardas auto-execu- 

taveis (como goodwill trust e refens financeiros) resultam em mais baixos custos de 

transa9ao que os contratos legais se a esperada dura9ao da rela9ao e de longo prazo. 

5 - Investimentos em ativos co-especializados; dentro das redoes montadora-fornece- 

dores no Japao, o m'vel de investimento em ativos especificos a rela9ao tende a se 

aprofundar ao longo do tempo, particularmente quando os agentes fazem investimen- 

tos iniciais, compartilham informa9ao, constroem confianpa e descobrem novos mo- 

des para incrementar o desempenho por meio de ativos especificos a rela9ao. Assim, 

os investimentos em ativos especificos sao, no minimo, parcialmente determinados 

endogenamente, ao contrario do que algumas interpreta96es da teoria dos custos de 

transa9ao sugerem. 
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O fato de montadoras e fornecedores japoneses frequentemente fazerem investimentos 

co-especializados acaba resultando em uma situafao de refens, e incrementando a inter- 

dependencia entre os agentes. E claro que tais agentes nao farao os investimentos iniciais 

a menos que eles se sintam suficientemente protegidos contra os riscos do oportunismo. 

Com isso, os custos de transafao crescem com os investimentos iniciais em ativos espe- 

cializados. Contudo, uma vez que um alto m'vel de confianfa e atingido e os investimentos 

iniciais especificos a relafao sao feitos, os investimentos subseqtientes servirao como um 

confiavel sinal de confianpa e compromisso, refonjando-se mutuamente. Investimentos 

especificos, como ja visto, aumentam a "sombra do futuro" e fazem crescer a expectativa 

de interapao futura, conduzindo a um padrao de comportamento cooperativo. E, por fim, 

os custos de transapao podem realmente decrescer com os crescentes investimentos em 

ativos especificos. 

Resumindo o estudo de Dyer, este autor propde um modelo de colabora9ao interfirmas 

que maximiza o valor das transa^oes da seguinte forma: um incremento na confiabilidade 

dentro da rela^o de troca reduz os custos de transafao e aumenta a possibilidade de os 

agentes investirem em ativos especificos a relapao. Alem disso, maiores investimentos 

em ativos especializados servem para reforfar a promessa de credibilidade dos agentes, 

incrementando o custo de defecfao unilateral e aumentando a "sombra do futuro". Final- 

mente, custos de transafpao mais baixos e maiores investimentos em ativos especializados 

maximizam o valor da transafao e o desempenho conjunto dos agentes. (Dyer, 1997, p. 

550-1).19 

Porem, surgem aqui questoes importantes no referente a causalidade em modelos como 

este. Assim, confianfa leva a cooperagao, ou vice-versa? Uma longa sombra do futuro re- 

sulta em alta performance, ou alta performance resulta em um alongamento da sombra do 

futuro? Para Parkhe, os poucos estudos que tentam estabelecer qualquer direpao causal 

e lafos de feed-back oferecem ainda visoes ambiguas. Segundo ele, as pesquisas futuras 

poderiam aumentar o m'vel de desenvolvimento teorico sobre a estruturafao de alianpas, 

indo alem da analise correlacional, rumo a uma analise de trajetorias e modelos causais 

que podem permitir um entendimento mais profundo da estrutura causal das relafoes en- 

tre variaveis cruciais na cooperafao interfirmas. (Parkhe, 1993, p. 823). 

19 Como unico reparo a analise de Dyer, podemos mencionar o fato de ele nao detalhar o processo inovador {tec- 
nologico) da industria japonesa. Mas isso, sem duvida, esta implicito em seu modelo. 
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No entanto, para os objetivos do presente trabalho, tal limita9ao nao representa um 

problema que possa atrapalhar a analise feita, ja que, conforme visto nesta e na setpao 

anterior, uma confianfa maior (ou menor risco de oportunismo) esta correlacionada a um 

maior comprometimento de ativos especificos, e ambos (juntos) constituem-se em causa 

de menores custos de transaipao e, portanto, de maiores chances de cria9ao de vantagem 

competitiva (ou de amplia9ao das ja existentes). Obviamente, a rela9ao entre ativos espe- 

cificos e vantagem competitiva tambem pode ser direta, conforme mencionado anterior- 

mente. O Diagrama 1, a seguir, ilustra estas observa9oes: 

Diagrama 1 

Compromissos Criveis, Comportamentos e Custos de 

Transa9ao nas Formas Hibridas 
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Com isso, podemos concluir que, a partir das contribui9oes de autores como Parkhe 

e Dyer, centradas em conceitos como os de "refens" e "sombra do futuro", surge um 

esquema teorico interessante para se entender melhor o modo de adapta9ao das formas 

hibridas, inclusive com seus efeitos em termos de cria9ao de vantagens competitivas por 

parte dos agentes que cooperam. Pica claro tambem que estes autores, embora nao de- 

senvolvendo tal aspecto em seus textos, mostraram indiretamente que refens e sombra do 

futuro, ao se relacionarem com custos de transa9ao mais baixos, sao elementos teoricos 

essenciais para o entendimento do que seja uma boa adapta9ao do arranjo cooperative, 

diretamente relacionada a minimiza9ao de tais custos. 

5 Duas possfveis aplicagoes 

Alem do estudo de caso sobre a industria automobilistica a partir do trabalho de Dyer 

(1997), visto na se9ao anterior, podemos, a partir de agora, acrescentar mais duas possi- 

veis aplica9oes do esquema teorico acima apresentado. 
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1. Uma primeira aplica^ao refere-se a utilizafao, nos estudos sobre redes de subcontrata- 

gao, da ideia classica de A. Hirschman sobre estrategias "voz" e "saida" no relaciona- 

mento entre os agentes. Grabber (1993, p. 17-8), por exemplo, ao analisar tais redes, 

divide as redoes de fornecimento em dois tipos basicos, de acordo com a posi9ao na 

piramide de fomecedores. De um lado, as relafoes com fomecedores privilegiados 

sao estaveis, baseadas em contratos duradouros e acordos simples de fornecimento. 

Mas este tipo de acordo e tipicamente restrito a grandes e medias firmas com forte 

posifao de mercado e um alto m'vel de competencia tecnica. A resposta do cliente a 

problemas que surgem da relaipao com um fornecedor privilegiado e do tipo "voz", 

isto e, a pratica de trabalhar com o fornecedor original ate o problema ser corrigido. 

Isto acaba funcionando inclusive como um importante estimulo para a atividade ino- 

vadora. 

Porem, com a distancia crescendo do pico da piramide a posifao de mercado dos for- 

necedores drasticamente se enfraquece, o m'vel tecnologico declina, o tamanho das 

firmas diminui, e a orientafao das tarefas dos fomecedores toma-se de menor alcance. 

Estas relaqoes com fomecedores nas camadas mais baixas assemelham-se crescen- 

temente a contratos puros de mercado, e os ofertantes sao confrontados uns com os 

outros em uma competifao por preipos. Assim, nestas camadas da piramide, altamente 

competitivas em preqos, a resposta dos clientes a problemas com fomecedores e do 

tipo "saida", isto e, achar um novo fornecedor. 

Varies autores tem analisado o relacionamento entre os agentes nas redes de subcon- 

tratafao a partir destas duas estrategias, cuja comparafao seria decisiva para a busca 

de competitividade. Segundo Helper (1993), por exemplo, que analisa a industria 

automobilistica, o sistema "voz", ao contrario do sistema "saida" (caracterizado por 

ameafas criveis), e marcado pela presenfa de compromissos criveis, que reduzem a 

incerteza e os custos de transa9ao, e promovem a confian9a entre os parceiros. A auto- 

ra relaciona o sistema "saida" como predominante na industria automobilistica ameri- 

cana, e o sistema "voz" como predominante na industria japonesa. 

Em termos estrategicos, a autora propoe, para o caso das montadoras, a existencia de 

uma escolha a ser feita entre o poder de barganha proporcionado pelc sistema "sai- 

da" e as maiores possibilidades de mudan9a tecnologica proporcionadas pelo sistema 

"voz". Assim, Helper procura mostrar que nas ultimas decadas as montadoras ameri- 

canas, em virtude do desafio competitivo da industria japonesa (e mesmo da Europa), 

tem procurado adotar uma estrategia de "voz" com seus fomecedores. (Helper, 1993, 

p. 150). Dado que muitos dos resultados para "voz" sao de longo prazo e dificeis de 
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se observar, a confianfa mutua e um pre-requisito para se fazer os investimentos ne- 

cessaries. Porem, segundo a autora, decadas de uso da estrategia de "saida" significam 

que as montadoras americanas, na busca por esta mudanqa, enfrentam um forte legado 

de desconfianqa. (Helper, 1993, p. 151). 

E interessante notar, contudo, tomando por base os resultados do estudo de Dyer 

(1997) visto anteriormente (tambem sobre a indiistria automobilistica, e comparando 

os mesmos paises), que a autora nao ressalta que o sistema "voz" das montadoras ja- 

ponesas esta assentado num elevado comprometimento miituo de ativos especificos, 

que, por sua vez, esta na raiz (juntamente com os elevados niveis de confianqa) das 

vantagens competitivas constatadas por meio da reduqao de custos de transaqao. Por 

outro lado, isto significa que o sistema "saida" pode, em certos casos, perder compe- 

titividade, pois tem custos de transafao mais elevados, que podem ser maiores que a 

economia de custos de produqao que tal sistema proporciona. 

Assim, uma questao importante para pesquisas refere-se ao fato de que analises como 

as de Helper, baseadas na comparaqao entre as estrategias "voz" e "saida", podem ter 

seu potencial analitico enriquecido a partir de contribuiqoes como as do esquema teo- 

rico definido anteriormente neste artigo, a partir do trabalho de autores como Willia- 

mson, Dyer e Parkhe. 

2. Outra contribuiqao importante, neste caso na area de politicas publicas, pode surgir 

quando se leva em consideraqao questoes relativas ao modelo de "refem" de William- 

son e a nofao de "sombra do futuro" da teoria dos jogos. 

Sobre a utilizaqao do modelo de refem na proposipao de politicas publicas, William- 

son afirma o seguinte; "creio que os equivalentes economicos dos refens nao se us am 

somente de forma ampla para efetuar compromissos criveis, uma vez que a falta de 

reconhecimento dos propositos economicos servidos pelos refens tem sido responsd- 

velpor reiterados erros depolitica economical (Williamson, 1985, p. 173). 

Porem o autor esta preocupado apenas com proposifoes de politica antitruste, descre- 

vendo inclusive alguns casos nos quais o governo americano poderia ter procedido de 

forma diferente, levando em conta tal modelo. Aqui estamos interessados nas impli- 

cafoes do modelo de refem no que diz respeito a proposifao de politicas industriais 

e tecnologicas, mais especificamente as voltadas para a cooperafao (caso estes tipos 

de politica sejam considerados importantes pelas autoridades governamentais para o 

desenvolvimento economico de uma certa regiao ou pais). 
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Isto abre a perspectiva de um papel decisivo para estes tipos de interverupao gover- 

namental, o que de certa fonna ja vem sendo sugerido pela literatura da area. A ideia 

geral e que, alem de incentivar a capacitaqao e a inovaqao nos acordos cooperatives 

por meio de mecanismos tradicionais, como os voltados para o financiamento, a poli- 

tica governamental tem tambem que procurar desestimular o surgimento de compor- 

tamentos oportunistas por parte dos agentes. Estudos como os de Tripsas, Schrader e 

Sobrero (1995) parecem corroborar esta conclusao. 

Porem, o referido estudo nao raenciona a utilidade que pode ter nesta proposifao de 

politica o modelo de refem (associado a teoria dos jogos, conforme visto). Melhor 

desenvolvido,20 a aplica^ao deste modelo pode ser importante para o govemo promo- 

ver uma desejavel adaptaqao em acordos cooperatives de industrias consideradas pela 

politica industrial vigente como sendo estrategicas, e nos quais a possibilidade inicial 

de conflito entre os diversos agentes que os integram e grande. 

6 Conclusao 

Da exposifao, neste artigo, sobre a forma como a abordagem contratual de Williamson 

pode ser aperfeiqoada para o entendimento de importantes aspectos sobre a coordenaqao 

das atividades cooperativas, conclui-se, em primeiro lugar, que muito ainda tem que ser 

feito para se entender o modo de adapta9ao das formas hibridas. Neste sentido, pelo me- 

nos dois grupos de questoes precisam ser aprofundados: 

- O primeiro diz respeito as questoes mencionadas na seqao 2 do artigo no referente 

a temas relatives a coordenaqao de arranjos cooperativos (repartiqao da quase-renda 

gerada, os varios tipos de assimetrias, monitorafao etc.), que, como Menard (1996) 

reconhece, ainda precisam ser melhor entendidos no que tange as suas implicaqoes 

para as formas hibridas em termos de como influenciam o modo de adaptafao (e ate 

mesmo a criaqao de vantagens competitivas) das mesmas. 

- O segundo e o concemente as relafoes entre o modo de adaptagao da cooperagao interfir- 

mas e a forma como surgem os comportamentos oportunistas ou de confianqa no relacio- 

namento entre os agentes, mediados por compromissos criveis. Neste grupo de questoes, 

20 E aqui novas pesquisas sobre as questoes mencionadas nas notas 14 e 17 sao de fundamental importancia. 
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embora ja exista uma literatura que inclusive apresenta importantes resultados empiricos, 

conforme visto, tambem ainda ha muito a ser feito. Pelo menos quatro questoes podem ser 

apontadas como de interesse para futures desenvolvimentos teoricos: 

1) a mensuraqao dos custos de transaqao e dos ativos especificos, ainda em fase 

inicial de pesquisas, confonne fica claro no trabalho de Dyer (1997); 

2) um maior aprofundamento no estudo dos compromissos cn'veis, tanto no que se 

refere a sua modelagem por meio de teoria dos jogos como tambem a uma ana- 

lise mais aprofundada sobre o investimento simetrico em ativos especificos com 

o objetivo de criar tais compromissos; 

3) avanqos no entendimento a respeito da questao sobre se confianqa leva a coope- 

raqao ou vice-versa; 

4) avanqos na questao sobre se uma longa sombra do futuro resulta em alta perfor- 

mance da relaqao cooperativa, ou vice-versa (estas duas ultimas questoes foram 

apontadas por Parkhe, 1993). 

O objetivo deste texto foi mostrar que, no que se refere a este segundo grupo de 

questoes, a integraqao entre os conceitos de "modo de adaptaqao" das formas hibridas, 

"refens" e "sombra do futuro" representa um ponto de partida interessante para o aper- 

feiqoamento do debate sobre cooperaqao interfirmas. A analise dos trabalhos de Dyer e 

Parkhe, centrados em conceitos como os de refens e sombra do futuro, mostrou ser im- 

portante para o entendimento dos efeitos do comprometimento de ativos especificos e da 

construqao da confianqa entre os parceiros na criaqao de vantagens competitivas por parte 

dos agentes que cooperam. 

Mas ficou claro tambem que estes autores, embora nao desenvolvendo este aspecto 

teorico em seus textos, mostraram indiretamente que refens e sombra do futuro, ao se 

revelarem uma importante causa de custos de transaqao mais baixos, sao elementos teo- 

ricos essenciais para o entendimento do que seja uma boa adaptaqao de um arranjo coo- 

perative, diretamente relacionada a minimizaqao de tais custos. Ou seja, se e verdade que 

uma boa adaptaqao na cooperaqao interfirmas esta relacionada a capacidade desta forma 

de govemanqa de lidar com (ou ate evitar) disturbios que continuamente surgem entre os 

agentes que a integram ao longo do tempo (relacionados a fatores como a distribuiqao 

da quase-renda gerada, diversos tipos de assimetrias etc.), a minimizaqao dos custos de 

transaqao e a melhor evidencia de que tal objetivo esta sendo alcanqado, e para isso a 

utilizaqao de refens e o aumento da sombra do futuro sao essenciais. 
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