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R E S U M O 

Este trabalho representa uma dupla tentativa: 

(i) descrever a magnitude da atlvidade de empresas estrangeiras no 
setor manufatureiro do Brasil, emitindo alguns juizos qualitativos so- 
bre o desempenbo economioo de diferentes grupos de empresas en- 
quanto classificadas por propriedade; e 

(ii) empregar analise e estimativas de fungao de producao para ava- 
liar a diferenga relativa entre empresas privadas de propriedade do- 
mestica, govemamental e estrangeira com respeito a eficiencia tecnica 
e economias de escala. Descobriu-se que existem diferentes fungoes 
de produgao para diferenites classes de propriedade. 

1 INTRODUgAO 

Uma das caractensticas mais notaveis da industrializa^ao 
apos a Segunda Guerra Mundial nas na^oes menos desenvoKidas 

e o papel desempenhado pelas empresas estrangeiras. Sua par- 

(*) O Autor e professor da Universidade da Florida. Este trabalho e 
fruto da pesquisa empreendida pelo autor no Sondersforschungsbe- 
reich 86 («Weltwirtschaft und Internationale Wirtschaftsbeziehun- 
gsn») Projekt IA, com auxllio financeiro prcvido pelo Deutsche Fors- 
chungsgemeinschaft para o Institut fur Weltwirtschaft em Kiel, Ale- 
manha Ocidental. 



20 

ticipa^ao na manufatura tem crescido de forma dramatica em pra- 

icamente todas as naQoes que tem seguido uma estrategia de in- 

ustriahzaqao baseada na substituiqao de importa^oes. Isto e 

especialmente verdadeiro para a America Latina. A poHtica in- 
ustrial passou a contar com as empresas estrangeiras em ter- 

mo-s de capital, tecnologia e capacidade empresarial. 

O convite a participaqao das empresas estrangeiras e o ofere- 

cimento de um ambiente hospitaleiro e lucrativo proporcionaram 

um meio de preencher a lacuna existente entre as capacidades do- 

mesticas imediatas e as exigencias de rapida industrializagao, es- 

pecialmente naquelas industrias nao-tradicionais onde os inyesti- 
mentos eram grandes e maci^os e os requisites tecnicos imensos. 

Depoiis do estabelecimento de empresas estrangeiras numa 

na^ao em desenvolyimento, um numero consideravel de ques- 
toes importantes vem a luz. Por exemplo, as empresas de pro- 

priedade ou controle estrangeiro sao diferentes das empresas pri- 
vadas de propriedade domestica? Se assim for, de que modoi se 

apresentam diferentes coisas tais como intensidade de fator, ta- 
manho, lucratividade, eficiencia tecnica, e economias de escala? 

Diferenqas sistematicas teriam implica^oes politicas e economi- 
cas relevantes no que toca a cria^ao de empregos, participaqao 

futura na economia e possivel dependencia externa. Este tra- 

balho tentara derramar .alguma luz sobre estas questoes em uma 
na^ao o Brasil. A se^ao 2 examinara brevemente a magnitude 

da presen9a de empresas estrangeiras no setor manufatureiro bra- 

sileiro ao lado de algumas caracteristicas economicas basicas 

observadas por diferentes categorias de propriedade. A seqao 3 
vai empregar analise de funqao de produqao para examinar dife- 

rengafi em estimativas de fungao de produgao para empresas pri- 
vadas estrangeiras e domesticas. Uma analise de diferengas em 

eficiencia tecnica e economias de escala sera conduzida dentro 

deste arcabougo. 

2. MAGNITUDE E NATUREZA DA PARTICIPAgAO DE 

EMPRESAS ESTRANGEIRAS NO SETOR MANUFA- 

TUREIRO BRASILEIRO 

Um estudo recente do autor tentou quantificar a magnitude 

dos empreendimentos estrangeiros e controlados pelo governo 
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no setor manufatureiro brasileiro(1). Empregando a informa<;ao 

de balanqo disponivel para um grande numero de empresas indi- 

viduals, estimou-se que em 1971 as respectivas participaqoes no 

total de ativos Hquidos controlados por empresas estrangeiras, 

do governo e de propriedade privada domestica eram 34,4%, 

18,5% e 47,1%. As empresas estrangeiras tinham uma participa- 

gao nos ativos de quase todas as atividades industrials mas as 

maiores concentraQoes seriam achadas no tabaco (98%), maqqui- 

naria (68%), borracha (62%), equipamento eletrico. (65%), pro- 

dutos farmaceuticos (61%) e equipamentoi de transporte (57%). 

O papel ativo seguido pelo governo brasileiro tern contrabalan- 

gado a enorme participaqao de empresas estrangeiras na econotmia 

industrial brasileira(2b Este papel e evidenciado em parte pelo 

rapido crescimento de empresas governamentais e por sua con- 

centragao nos setores-chaves da mineraqao, ago e produtos 

quimicos. 

Com o estabelecimento de um numero significativo de em- 

presas estrangeiras e governamentais no setor industrial brasi- 

leiro, surgem questoes quanto as diferenqas economicas entre 

empresas estrangeiras, gov)ernamentais e privadas domesticas. 

Admite-se frequentemente a hipotese de que as empresas estran- 

geiras sao relativamente mais eficientes quando comparadas as 

domesticas privadas ou as governamentais(3). Tecnologia supe- 

rior e melhor administragao, frequentemente de acordo com o 

criterio de eficiencia-X, sao considerados oausadores de uma 

eficiencia relativa maior para o empreendimento estrangeiro. 

Varias caracteristicas economicas, que podem se refletir em 

maior eficiencia, podem ser diretamente observadas atraves do 

arquivo de microdados reunidos das empresas industrials bra- 

sileiras. 

(1) William G. TYLER — Manufactured Export Expansion and Industria- 
lization in Brazil, Tubingen; J. C. B. Mohr, 1976, pp. 47-58. 

(2) V. Werner BAER, Richard NEWPARMER e Thomas J. TREBAT — 
«Considera(?6es sobre o Capitalismo Estatal no Brasil: Algumas Ques- 
toes e Problemas Novos», Pesquisa e Planejamento Economico, 6 (3), 
dezembro, 1976, pp. 727-754. 

(3) Afirmagoes ao longo destas linhas sao firequentemente achadas na 
literatura polemica que ou exalta as virtudes do investimento estran- 
geiro direto ou o condena. 



22 

Ceteris paribus a lucratividade maior nas empresas estran- 
geiras refletiria maior eficiencia economica. Contudo, pelos da- 

dos^do levantamento brasileiro, como compilados pela revista 

Visao, a^possibilidade de miaior eficiencia para empresas estran- 

geiras nao parece estar refletida em maior lucratividade. A Ta- 

bela 1 mostra as taxas medias de lucro para industrias indivi- 

duais, aos niveis de dois, e tres digitos. Enquanto a lucratividade 

media para todas as industrias estrangeiras e ligeiramente supe- 

rior a das firmas de propriedade domestica, nao ha padrao dis- 

cermvel entre os desagregados. Extrair quaiisquer conclusoes se- 

guras destes dados de lucro, ou mesmo usa-los para propositos 
analiticos, e de^qualquer forma impossivel devido a probabilida- 

de de uma tendencia sistematica de nao citaqao de todos os lucros 

das industrias estrangeiras. Em virtude das regulamentaqoes de 

cambio externo, supoe-se que as firmas estrangeiras no Brasil re- 

metam os lucros reais para a matriz atraves de importaQoes com 

superfaturamento das filiais. Na Tabela 1 pode se observar que 
a lucratividade das empresas governamentais tende a ser mais 

baixa (exceto na minera^ao) que a das estrangeiras ou mesmo 
daqudlas de propriedade domestica. Este e o caso especialmente 

na industria do a<;o, que e dominada pelos empreendimentos go- 

vernamentais e onde tern sido oibjetivo expresso de politica man- 
ter um teto antiinflacionario sobre os pre^os do a^o. De novo, 

como com as firmas estrangeiras, pouco se pode inferir sobre 

eficiencia relativa dos dados de lucro disponiveis. 

A eficiencia, e talvez a lucratividade, podem ser tambem 

positivamente relacionadas ao tamanho das firmas. A eficiencia 

passada pode ter resultado em crescimento do tamanho da firma. 

Da Tabela 1 pode se ver que a empresa industrial estrangeira me- 

dia e mais ou menos o dobro do tamanho (medido pelos ativos 

totais) das industrias privadas de propriedade domestica inclui- 

das na amostra. Esta ultima media, entretanto, nao tende a ser 

significativa pois so as maiores empresas do Brasil foram indui- 

das na amostra. Ainda assim, e praticamente claro que as em- 

presas estrangeiras, cuja maior parte esta incluida na amostra, 

tendem a ser maiores. As empresas governamentais tendem a 

ser ainda maiores, embora devam ser consideradas a parte. Seu 

enorme tamanho medio reflete esfor^os conscientes do governo 

para estabelecer grandes empresas supostamente alem das capa- 

cidades organizacionais e financeiras do setor privado, espe- 

cialmente o domestico. 



TABELA 1 

1NTENSIDADE DE CAPITAL M£DIO. LUCRATIV1DADE E TAMANHO DE FIRMA POR INDOSTRIA NO 
BRASIL. DE ACORDO COM PROPR1EDADE AMOSTRA DO CONJUNTO DE MICRODADOS. 1971 
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8 2 6 
1 1 

145.4 200.6 16.7 
28.8 38.9 25.5 

184.6 164.6 
.203 .166 .231 

.216. .044 

.262 
.240 65.7 67.6 25.9 

14.0 7.5 15.7 
1.779.9 1.779.9 

MenufaturM minerals nao-metall- cas Clmento Ceramlca e produtos de_cimen to Vidro e produtos de crlstal Outros prod, minerals nao- metalicos 

15 A 
3 5 
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37 15 
18 

1 
3 

50.B 99.6 
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39.1 
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47.1 91.3 
16.6 9.7 
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.106 .169 
.095 
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,181 .056 
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13.6 
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39.7 
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.070 .070 
51.3 169.4 30.2 15.0 
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30 
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3 
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1 

82.2 
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17 13 4 
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14.9 13.0 14.1 
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2 
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Proporgoes mais altas de capital-trabalho (K/L) tambem 

podem ajudar a explioar algumas diferengas em eficiencia obser- 

vadas entre empresas estrangeiras e domesticas. A evidencia 

quanto a se as firmas estrangeiras agravam o problema de pro- 

porgoes de fator em nagoes menos desenvolvidas, empregando 

tfecnicas mais capital-intensivas na produgao, e confusa(4)- Os mi- 

crodados brasileiros, resumidos na Tabela 1, dao suporte a visao 

de que a intensividade de capital para as empresas estrangeiras e 

mais alta que para as empresas privadas de propriedade domes- 

tica. Para todas as empresas manufatureiras na amostra brasi- 

leira, as razoes K/L medias foram, em termos estatisticos, signifi- 

cantemente mais altas que para as empresas privadas locais. 

Alem disso, na maior parte das industrias individuais e subindus- 

trias as razoes K/L medias foram mais altas para as firmas es- 

trangeiras^ As empresas governamentais, por outro lado, sao 

vistas como ainda mais altamente capitalizadas. 

(4) Estudos por STRASSMAN, LITTLE, SC1TOVSKY e SCOTT con- 
cluiram que as empresas estrangeiras tem mais probabilidade de apli- 
car tecnicas intensivas de trabalho em paises subdesenvolvidos que 
as domesticas. V. W. Paul STRASSMAN — Technological Change 
and Economic Development: The Manufacturing Experience of Me- 
xico and Puerto Rico, New York Cornell Utnlversiity Press, 1968; e Ian 
LITTLE, Tibor SCITOVSKY e Maurice SCOTT — Industry and 
Trade in Some Develoiping Countries: A Comparative Study, Londres: 
University of Oxford Press, 1970. Por outro lado, um estudo recente 
por Mason apresemtou alguma evidencia de que as empresas estran- 
geiras no Mexico e nas Filipinas empregam mais tecnicas intensi- 
vas de capital que suas contrapartes locais. V. R. HAL MASON   
Some Observations on the Choice of Technology by Multinational 
Firms in Developing Countries, The Review of Economics and Statis- 
tics, 45 (3), agosto, 1973, pp. 349 — 355. Para um estudo similar apre- 
sentando evidencia mista, v. Benjamin I. COHEN — Comparative 
Behavior of Foreign and Domestic Export Firms in a Developing Eco- 
nomy, The Review of Economics and Statistics, 45 (2), maio, 1973, pp 
190 — 197. 

(5) Um modo final de interpretagao da Tabela 2 se exige aqui. As va- 
riancias das medias apresentadas na Tabela 2 em geral foram relati- 
vamente grandes. Consequentemente, as diferengas entre as medias 
das empresas de propriedade privada domestica e estrangeiras fo- 
ram com frequencia estatisticamente insignificantes ao nivel de 5%. 
Para testar difereruQas significantes foi empregado o equivalents de 
um teste ANOVA. Foram usadas varxaveis dummy para as catego- 
rias de propriedade como uma varidvel independente nas regressoes 
para diferentes grupos de industrias e as relagoes K/L, taxas de lu- 
cro, e ativos como variaveis dependentes. 
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3. EFICIENCIA t^cnica e calculos de funqao 

DE PRODUgAO 

3.1. CONSIDERAQoES TE6RICAS 

Ate este ponto, temo-nos referido a eficiencia somente em 

termos wgos e gerais. Certamente a tentativa de discutir ou me- 

dir eficiencia atraves de razoes de insumio-produto ou insumo-in- 

sumo e sem sentido e sem base teorica. Portanto, faz-se neces- 
saria uma especificaqao mais precisa de eficiencia economica. 

Adotaremos a interpretaqao de FARRiElLL de eficiencia economi- 

ca, ou geral, como composta de dois componentes distintos e se- 

paraveis — eficiencia tecnica e eficiencia pre(;o(6). 

Seguindo o enfoque de Farrell a distinqao entre eficiencia 
tecnica e preqo pode ser demonstrada atraves de um diagrama 

de uma isoquanta de produqao unitaria. O ponto P no Grafico 1 
representa uma empresa produzindo numa combinaqao observa- 

de dois fatores — K e L — para produzir a unidade de produgao 
Y. A isoquanta SS' representa as varias combinaqoes de fatores 

para uma empresa perfeitamente eficiente produzir a unidade de 

produ^ao Y Na proporqao de fatores representada por OP uma 

empresa eficiente poderia produzir a unidade de produgao com a 
combinaqao Q de cada fator de preferencia a P Dada a funqao 

de produ^ao eficiente representada por SS', qualquer ponto 
acima de SS' indica ineficiencia tecnica. PQ representa um uso 

ineficiente de recursos pois uma industria perfeitamente eficien- 

te poderia produzir a mesma unidade de produto que as firmas 
operando em P com somente OQ/OP outro tanto de cada fator. 
A razao O'Q/OP e entao uma medida adequada de eficiencia 

tecnica. 

A ineficiencia economica pode resultar tambem de uma fa- 

Iha para maximizar lucros atraves de substituiqao otima de fato- 

res. No Grafico 1 AA' representa uma linha isocusto com sen 

grau de inclinaqao igual a razao entre os preqos dos fatores. Com 

os dados pregos dos fatores Q' e o ponto de maximizaqao do lu- 

(6) M. J. FARiRELL — The Measurement of Productive Efficiency, 
Journal of the Royal Statistical Society, Serie A (Geral), Vol. 120, 
1957, pp. 253 — 290. Para uma discussao e extensao do enfoque de 
Farrell, v. Marc NERLOVE — Estimation and Identification of Cobb- 
Douglas Production Functions, Chicago: Rand McNally, 1965. 
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GRAFICO - I 

5' 

A' 

cro sobre a isoquanta eficiente SS' Enquanto ambos Q e Q' 
indicam pontos tecnicamente eficientes, somente Q' e eficien- 

te tanto tecnicamente como em preqo. Uma firma operando 
em Q tern custos mais elevados de produqao que uma produ- 

zindo em Q*. Os custos de produqao em Q' correspondem so- 

mente a OR/OQ daqueles em Q. Esta razao representa a efid^n- 
cia preqo em Q. 

A empresa operando em P e ineficiente tanto tecnicamente 

como em pregos. Se esta fosse perfeitamente eficiente, seus cus- 

tos equivaleriam somente a OR/OP do que sao operando em P. 

Este quociente representa entao eficiencia total, ou economi- 

ca. Ela e igual ao produto das eficiencias tecnica e preqo, isto e, 

OQ/OP OR/OQ. 

Diferen<;as nas relaqoes produto e insumo-insumo para firmas 

produtoras podem ser explicadas no contexto da teoria neoclas- 

sica da produqao sab tres topicas separados ; 
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(i) diferencas em eficiencia prego; 

(ii) diferencas em eficiencia tecnica como sintetizadas na 

funcao de produqao; e 

(iii) diferengas no ambiente economico, refletindo possi- 

veis diferengas nos pregos do produto e dos fatores entre 

firmas. 

A. presenga simultanea destas tres consideracoes torna difi- 

cil distingui-las empiricamente. Lau e Yotopoulos conceberam um 

metodo para medir eficiencia economica relativa atraves de uma 
fungao de lucro usada em conjunto com uma funcao de produ- 

. Uma vez que os dados de lucro na nossa colecao de micro- 

dados brasileiros sao considerados incertos, a analise atraves de 

uma funcao de lucro nao e possivel. Alem disso', a funcao de pro- 

du^ao em si mesma nao pode ser usada para examinar eficiencia 

alem de eficiencia tecnica. 

Tambem se deve fazer mengao ao ambiente economico. 

claro que no Brasil diferentes empresas se defrontam com dife- 
rentes pregos relatives de fatores. Esta e uma aparente explica- 

gao possivel para a razao capital-trabalho mais alta observada pa- 

ra as empresas estrangeiras. O capital no Brasil tern sido mais 

barato para estas ultimas, que tendem a ser maiores e mais 
capazes de obter acesso privilegiado a credito domestico barato. 

No passado tal credito foi frequentemente disponivel para em- 

prestadores privilegiados a taxas de jurois reais negativas. A po- 

siqao privilegiada de emprestadores de grandes empresas estran- 

geiras para credito domestico se estabelece a partir de um acesso 

maior a creditos estrangeiros da parte dessas empresas. Atraves 

de regulamentos especiais planejados na decada de 1950 para pro- 

mover investimento estrangeiro direto no Brasil, as empresas es- 

trangeiras tambem tern experimentado maior facilidade na im- 

portaqao de bens de capital, geralmente a taxas de cambio supe- 

restimadas(8). Justamente por isso, um levantamento por entre- 

(7) Lawrence J. LAU e Pan A. YATOPOULOS — A Test for Relative 
Efficiency and Application to Indian Agriculture, American Econo- 
mic Review 61 (1), margo, 1971, pp. 94 — 109. 

(8) Um argumento paralelo poderia ser seguido com respedto as empre- 
sas govemamentais. Em seus estagios iniciais estas firmas eram pro- 
vldas de credito altamente subsidiado, quase ilimitado, e demandas 
prioritardas no cambio externo a taxas sobrefaturadas. 
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vistas empreendido pelo autor sug"eria que as empresas estran- 

g"eiras, incertas sobre ais condi^oes de mercado a curto prazo, mas 

contando com uma demanda crescente para sens produtos,' irao 
acumular capital, isto e, manter estoques nao utilizados de capi- 
tal com mais probabilidade que as firmas domesticas. Finalmen- 

te, ^no pasisado se verificaram algumas restri^oes sobre as repar- 

tiqoes de lucro nas empresas estrangeiras operand© no Brasil. 

Face a ganhos retidos domesticamente e magras alternativas de 

investimento num mercado de capital subdesenvolvido e distor- 
cido, tern havido uma tendencia das firmas estrangeiras a rein- 

vestir e, assim, aumentar as razoes K/L. 

A mao-de-obra tambem e considerada como efetivamente 

mais cara para as empresas estrangeiras. Estas tern, ou julgam 
ter, mais probabilidade de serem rigorosamente policiadias com 

respeito a legislaqao de trabalho existente que as domesticas, es- 

pecialmente as pequenas. Sao portanto mais circunspectas no 
respeito a tais regulamentos, cujo efeito e aumentar os custos do 

produtor para empregar traballho acima daqueles a que muitas 

empresas domesticas estao sujeitas. Similarmente, e postulado, 

noviamente sobre a base de um levantamento1 de entrevistas efe- 
tuado no Brasil, que a\s firmas estrangeiras colocam um premio 

relativamente mais alto sobre a paz de trabalho e uma boa ima- 
gem publica. Estes objetivos — que podem ser inteiramente 

racionais para uma empresa operando num ambiente estrangeiro 

potencialmente hostil —• podem ser cultivados e em parte atingi- 
dos com salaries mais altos. Deve-se notar tambem que, ao con- 

trario da situa^ao descrita numa fun^ao de produ^ao de dois fa- 

tores, o trabalho raramente e homogeneo. O1 trabalho especiali- 

zado, em varios graus, pode ser substituido por trabalho sem es- 

pecializagao, tornando as compara^oes da razao K/L menos si0-- 

nificativas. 

3.2. CALCULOS DE FUNQAO DE PRODUQAO 

O procedimento usado para examinar eficiencia tecnica para 

diferentes grupos de empresas e o calculo de funqao de producao, 

A capacidade administrativa em usar recursos economicos e es- 

pecifica da firma. Capacidade empresarial e geralmente suposta 

como um fator fixado nao acessivel a facil mensura^ao. Se pu- 

dessemos considerar capacidade empresarial e administrativa 

operando dentro da fungao de producao, isto seria no context© 

de eficiencia tecnica. Em calculos de funqao de producao "cross- 
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section", a capacidade empresarial e administrativa sao geral- 

mente assumidas como distribuidas ao acaso atraves das empre- 
sas. Mas na realidade este pode nao ser o caso. Maior capacida- 

de empresarial pode ser associada com certas classes de empre- 

sas e nao com outras. Neste caso, calculos O'LS podem introdu- 

zir um "vies empresarial" nos calculos(9)- Em outras palavras, 

se diferenqas sistematicas de eficiencia tecnica sao ignoradas, os 
valores dos parametros derivados atraves da fun<;ao de produqao 

podem ser tendenciosos. Na verdade, pode ate haver funqoes de 

produgao separadas para diferentes grupos de empresas. 

Se a especificaqao da funqao de produgao e os valores dos pa- 
rametros de fun<;ao sao os mesmos para todas as empresas e 

classes de empresas, as diferengas em eficiencia tecnica sao re- 

fletidas no valor do intercepto de uma firma individual na funqao 

de produqao. Isto fornece um instrumento para examinar dife- 
renqas em eficiencia tecnica entre firmas. Hoch e Mundlak 

demonstraram como a eficiencia tecnica especifica de firma pode 

ser analiisada atraves da analise de covaria^ao da funqao de pro- 

du9ao(10). O que e requerido para este procedimento e uma 

combina^ao de dois conjuntos de observaqoes para firmas in- 
dividuais, seja uma cross-section ou uma serie temporal. 

Faltando estes dois conjuntos de dados, as firmas podem ser 

agrupadas e a eficiencia tecnica relativa pode ser examinada en- 

tre os grupos. Em adi^ao, as fungoes de produqao podem ser 
calculadas para cada grupo; as hipoteses podem ser testadas 

quanto a significaqao de diferengas em calculos de grupo. 

Os metodois usados para calcular as funqoes de produqao sao 

equaqao simples, minimos quadrados ordinarios. Enquanto que o 

vies de simultaneidade e outros problemas associados com cal- 

culos OLS de fun^ao de produ<;ao sao claramente reconheci- 

dos(11), supos-tse que estas limita^oes nao iriam prejudicar apre- 

ciavelmente os resultados empiricos no presente exercicio. Os 

(9) Irving HOOH — Estimation of Production Parameters and Testing 
for Efficiency, Econometrica, Vol. 23, julho, 1956, pp. 325 — 326, e 
Yair M1UNDRAK — ((Empirical Production Function Free of Mana- 
gement Bias», Journal of Farm Economics, 43 (1), fevereiro, 1961, pp. 
44 — 56. 

(10) Ibid. 

(11) Para uma discuss ao de alguns destes problemas, v. A. A. WALTER 
— Production and Cost Functions: «An Econometric Su!rvey», Econo- 
metrica, 31 (1—2), Janeiro — abril, 1963. 
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calculos interempresas sao efetuados de uma cross-section de in- 

forma<;ao para estabelecimentos industrials. 

Os dados usados nos calculos sao do conjunto de microdados 

de 1971, descrito acima, cobrindo um grande numero de einpre- 
sas manufatureiras operando no Brasil. Atraves da eliminaqao 

de observaQoes de empresas com dados ausentes, urn total de 850 
empresas industrials foram incluidas no conjunto. Esta incluida 

informaqao sobre capital, empregados, e vendas. A variavel de 

capital e uma variavel de estoque envolvendo o valor nominal lo- 

tado do capital fisico da firma mas ajustado a inflaqao. Ideal- 

mente deveria representar o valor de reposiqao mas, provavel- 

mente, nao o faz por causa de esquemas acelerados de deprecia- 
qao. Os serviqos da mao-de-obra sao dados para serem definidos 

em unidades de total de anos por hom-em empregado. Infeliz,- 

mente informaqao de valor adicionado nao era disponivel nos ba- 
lanqos que compunham o conjunto de dados(12); fez-se neces- 

sario usar dados de vendas como uma "proxy" para a produqao 
da empresa. 

Tres especifica<;oes diferentes da fun^ao de produgao sao em- 

pregadas na analise — a Cobb-Douglas, a CES, e uma funqao 

translog mais generalizada, nao-homotetica(13b A tradicional 

Cobb-Douglas e loglinear e pode ser calculada diretamente da 

equaqao de calculo OLS: 

(1) In Xi t= In A + a In Ki ^ln Li 

quando X = vendas (substitute para produto), K 1= o estoque de 
capital fisico) da firma, L I— trabalho definido como anos por ho- 

mem do total de empregados, e a e /? sao as respectivas elastic!- 
dades do produto para capital e trabalho. Como se especifica na 

fungao de produ^ao, a constante A serve para varies fins e pode 

ser interpretada como eficiencia tecnica(14). 

(12) A existencia de informagao sobre salaries tambem teria permitido uma 
analise empirica mais aprofundada. 

(13) Para uma discussao de fungoes de produgao translog, v. Laurlts R. 
CHRISTENSEN, Dale W. JOROENSON e Lawrence J. LAU — 
Transcendental Logarithmic Production Frontiers, The Review of 
Economics and Statistics, 45 (1), fevereiro, 1973, pp. 28 — 45. 

(14) Para a aplicagao empirica pioneira desta interpretagao, v. Robert M. 
SOLOW — Technical Change and the Aggregate Production Punc- 

(...) 
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Ao enfocar o intercepto da funqao de produqao, pode-se ana- 

lisar as diferenQas em eficiencia tecnica entre firmas domesticas 

e estrangeiras(15:) O enfoque mais direto envolve a introdugao 

de uma variavel dummy para o intercepto DF (onde as firmas 

estrangeiras = 1 e as firmas domesticas = O) na equaqao de 

calculo (1) dando-nos: 

(2) In Xi = InA + yDpi + alnKi + ^InLi. 

Um coeficiente de regressao y positive e estatisticamente signifi- 

cativo para Df indicaria maior eficiencia tecnica para firmas es- 

trangeiras(16). 

Os resultados dos calculos OLS para as equaqoes (1) e (2) 

para o total de empresas industrials estao sintetizados na Tabela 

2. Ambas as equaqoes se ajustam bem aos dados; todos os coe- 

ficientes calculados sao significantes. O coeficiente da variavel 
dummy Df e positive e significante, sugerindo maior eficiencia 

tecnica da parte das firmas estrangeiras quando todas as firmas 

sao consideradas juntas. Entretanto, desagregando per industria 

o quadro e menos claro. Enquanto na maior parte dos casos o 
sinal do coeficiente "dummy" foi positivo, em somente tres in- 

dustrias (maquinaria, farmaceuticos e texteis) a variavel "dum- 

my" foi estatisticamente significante ao nivel de 5 por cento(l7) 

(...) 
tion The Review of Economics and Statistics, 39 (3, agesto, 1957, 
pp. 312 — 320. 

(15) Dsve-se, entretanto, tomar cuidado com tal interpretagao na ausencia 
de dados de valor adicionais. Com o uso de produto bruto nos dados 
de vendas, aquelas firmas empregando mais produtos intermediarios 
parecerao mais eficientes que aquelas empregando menos. Nossa su- 
posigao implicita e de que a relagao entre valor adiclonado e produto 
total e a mesma para firmas domesticas e estrangeiras dentro de uma 
determinada industria. O fato de essa relagao diferir atraves de in- 
diistrias fomece comparaqoes interindustrias de eficiencia tecnica 
altamente delicadas no presente contexto analitico. 

(16) A hipotese nula e: Ho: Y 0, indicando niveis iguais de eficiencia 

t4cnica para firmas domesticas e estrangeiras. Se rejeitada deve ser 
aceita a hipotese alternativa (H. : Y 0). 

(17) Os resultados destes calculos estao no Apendice na Tabela A-l, 
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O teste acima, delineado na equaqao (2), assume que as 

elasticidades do produto das firmas estrangeiras e domesticas 

sao iguais. A unica coisa que e considerada diferente entre am- 

bos os grupos de firmas e o intercepto da fungao de produqao, 

que e visto como refletindo diferentes niveis de eficiencia tecni- 

ca. Retirar a hipotese de que a elasticidade do produto sao as 

mesmas para empresas estrangeiras e domesticas e equivalente a 

admitir que estas possam possuir funqoes diferentes de produqao, 

mas ainda Cobb-Douglas. Variaveis dummy para a declividade 

para firmas estrangeiras podem ser introduzidas na Equaqao (2) 

para dar-nos : 

(3) InXi = InA + TDpi + alnKi + ai (Dfi InKi) 

-f- /? InLi -|- 3.2 (Dfi IflL-i) 

Os coeficientes ai e 3.2 sao interpretados entao como sendo as di- 

ferengas das respectivas elasticidades de produto para firmas es- 

trangeiras em rela^ao a firmas domesticas. Calcular (3) e o mes- 

mo que dividir a amostra colhida em dois grupos, para firmas es- 

trangeiras e domesticas e calcular a Equaqao (1) para cada. 

Os resultados do calculo (3) para todas as firmas industriais 

na amostra estao sumariados na Tabela 2. Como e visto, a dum- 
my para o intercepto nao e mais positiva mas negativa, enquanto 

ao mesmo tempo parece haver diferenqas dignas de nota nas elas- 

ticidades do produto em relaqao ao capital e trabalho. Quando 

as elasticidades de produto para empresas estrangeiras e domes- 

ticas foram compelidas a ser as mesmas (na Equaqao (2) ), as es- 

trangeiras, como um todo, exibiram maior eficiencia tecnica que 

as domesticas. Entretanto, quando esta hipotese e relaxada, ve- 

se que o que era interpretado como maior eficiencia tecnica nao 
era nada disso mas, antes, maiores retornos de escala para firmas 

estrangeiras. De fato, as empresas domesticas sao vistas como 

possuindo maior eficiencia tecnica nesta formula^ao. De novo, a 

desagregaqao por industria produziu resultados similares ao re- 
sultado agregado com a exceqao importante dos texteis. Nesta 

industria as empresas estrangeiras parecem possuir tanto maior 

eficiencia tecnica como maiores retornos de escala. 

Cumpre mencionar tambem as empresas de propriedade go- 
vernamental como um grupo distinto de proprietaries. Tambem 

parece haver uma funqao de produgao separada para estas. O 
calculo interempresas Cobb-Douglas para as empresas governa- 
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mentais sugere um mvel de eficiencia tecnioa inferior tanto ao 

das empresas estrangeiras como das de propriedade domestica, 

mas retornos de escala superiores a qualquer das duas(18). 

Um teste F foi usado para testar diferenqas significantes en- 

tre os calculos da funqao de produqao para empresas estrangei- 

ras e domesticas no total da industria. O valor F, calculado das 

apropriadas somas residuals de quadrados, foi igual a 10,812 aci- 

ma do valor critico para rejeitar a hipotese nula de igualdade 

nos parametros calculados. Conclui-se entao que as funqoes de 

produqao Cobb-Douglas especificadas para firmas estrangeiras e 

domesticas sao significantemente diferentes. li tambem nitida a 

existencia de diferentes fun(;oes de produ<;ao Cobb-Douglas para 

diferentes industrias e para os diferentes grupos dentro das in- 

dustrias. 

Para examinar mais cuidadosamente a questao do retorno a 

escala, utilizou-se uma transformiaqao da Cobb-Douglas como 

equaqao de calculo, a saber(19) 

K K 
(La) In — = InA + hlnL -|- a ln — 

L L 

onde hi=a + /?-l = £- l. Uma vantagem primaria desta infor- 

ma^ao decorre de que permite um teste t direto sobre se a elasti- 

cidade de escala (e) e significantemente diferente de um, isto e, 

de constantes retornos a escala(20L O calculo interempresas de 
(La) para todas as empresas industriais contidas no levantamen- 

to, produzindo os mesmo resultados gerais que (1), indicou que 

(18) A fuingao de produgao imterempresas calculada para todas as firmas 
govemamentais foi: 

-2 
In X i— -0.615 _)_ .452 In K _|_ .864** In L R — .90 

(1.525) (2.144) 
onde os numeros em parenteses debaixo dos coefidentes de regressao 
sao os valores t. 

(19) Esita equagao de foi usada por Z. Griliches e V. Rangstad — Econo- 
mies of Scale and the Form of the Production Function, Amsterdam: 
North-Holland Publishing Company. 

(20) O programa SPSS usado para calcular todas as equa^oes de regres- 
sao neste trabalho nao imprime a covariagao de coeficientes calcula- 
dos. Isto impede o teste linear padrao da hipotese nula de que 
a + /? = !■ 
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a soma das elasticidades de output a + /? (ou h + 1) era signifi- 

cantemente diferente de 1, levando deste modo a conclusao de 

retornos de escala ligeiramente dcrescentes para o total. Os re- 

sultados por calcular (l.a) separadamente para firmas domesti- 

cas e estrangeiras produziram os mesmos resultados basicos que 

os relatados na Equa^ao (3) na Tabela 2(21K 

bora agora de relaxar a hipotese de que a fun^ao de pro- 
du^ao se conforme a especifica^ao Cobb-Douglas. possivel que 

uma especifica^ao CES, mais geral, seja mais apropriada. A fun- 

Qao de produqao CES, escrita como 

(4) X = Bt8 K ^ + (1 — 8)L P ] " "qT 

onde B, 8, p, e jj. sao os parametros de eficiencia, distribuiqao, 

substitui^ao e escala, pode ser calculada atraves de uma aproxi- 
ma9ao baseada numa expansao de serie de Taylor, como sugerido 
por Kmenta(22b A equaqao de calculo e 

X K 
(5) In — In B + Ci In L -f C2 In (—) + 

L L 

+ cs [In (-) J2 

L 

onde 

C] — — 1 == £ — 1 

C2 = |x(l — 8) 

1 
C3 — P^8 (1 — 8). 

2 

(21) A economia de escala poderia ser melhor examinada atraves de cal- 
culos de fungoes de custo. A natureza precaria dos dados de custo, 
calculados a partir das vendas bmtas e informa^ao de lucro e refe- 
rida acima, levou ao abandono de tal esforgo. 

(22) Jan KMENTA — On Estimation of the CES Production Function, 
International Economic Review, 8 (2), 1967, pp. 180 — 189. Para uma 
aplicagao e extensao veja Z. Griliches e V. Ringstad — Op. Cit.. 
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Deve-se observar que (5) e equivalente a (l.a) mais o termo fi- 

K 
nal C3 (In (— ) )2 Quanto mais proxima a elasticidade de snbs- 

L 

tituiqao da funqao de produgao for a 1 (isto e, q —0), melhor a 

aproxima^ao. Neste caso a funqao e reduzida a especifica^ao 

Cobb-Douglas. Deste modo possuimos um teste direto de se a 

forma Cobb-Douglas e um modelo aceitavel de calculo. Se C3 c 

significantemente diferente de zero, a forma Cobb-Douglas deve 
ser rejeitada. 

O ajustamento de (5) aos dados fornece resultados algo am- 

big-uos. Para o total interempresas, resumido na Tabela 2, C3 foi 

estatisticamente significante mas so ao nivel de 10 por cento. 
Agrupando os dados do levantamento em grupos de firmas de 

propriedade domestica e estrangeira, os calculos corresponden- 

tes de (5) produziram um C3 significantemente diferente de zero 

para firmas domesticas mas nao para firmas estrangeiras. Tsso 

sugeriria que a Cobb-Douglas e um modelo adequado para ex- 

plicar o comportamento de produgao para empresas estrangeiras 
mas nao para firmas domesticas. Entretanto, usando a Equacao 

(5) os calculos da func^ao CEIS interempresas para o total de em- 

presas estrangeiras e domesticas no levantamento, produzem-se 

alguns resultados interessantes. Estes resultados, resumidos na 

Tabela 3, sugerem que, quando as especificaqoes CES sao usadas 

para explicar o comportamento de produ(;ao entre empresas pri- 

vadas de propriedade domestica e estrangeira, (1) as empresas 

estrangeiras possuem maiores retornos a escala, (2) exibem elas- 

ticidades mais elevadas de substitui<;ao de fatores, mas (3) as 
domesticas podem possuir maior eficiencia tecnica, estritamente 

definindo. O uso da forma CES, entretanto, ao permitir diferen- 

cas na elasticidade de substituiqao, atua para fechar apreciavel- 
mente a lacuna observada em eficiencia tecnica entre empresas 
estrangeiras e doimesticas, como se viu no calculo de fun^oes 

Cobb-Douglas separadas para cada grupo. As diferenqas em efi- 

ciencia tecnica entre os dois, como calculado atraves da aproxi- 

macao CES, parecem despreziveis. 

Uma possivel rejeigao da especifica^ao Cobb-Douglas atra- 
ves da analise dos resultados de calculo de (5) nao significa ne- 

cessariamente que a forma CES deva ser aceita. Uma fun^ao de 

produ^ao ainda mais geral que CES pode ser a forma aceitavel. 

A fungao CES e homotetica, isto e, a razao K/L e constante, sem 
considera^ao pela escala de produ^ao. A nao homoteticidade da 
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TABELA 3 

PARAMETROS DE FUNQAO DE PRODUgAO CES E 

COBB - DOUGLAS INTEREMPRESAS, TOTAL DE 

EMPRESAS DO'MfiSTICAS E ESTRANGEIRAS 

Numero Elastici- Elastici- 

de Intercepto dade d€ dade de 
Firmas ^ " J?11. Escala Substi- 

N In B ) Qiu [x) tui9^0 

a 

Cobb-Douglas 

Estrangeiras 24€ 3.21 1.01 1.00 

Domesticas 601 4.31 .80 1.00 

CES 

Estrangeiras 240 3.15 1.01 .92 

Domesticas 601 3.74 . 80 . 31 

Fonte: Computado de calculos de funqao de produqao OLS. 

fimgao de produqao parece eminentemente plausivel. Observou- 
se acima que, enquanto ha grande variaqao nas razoes K/L en- 

tre as firmas, as empresas estrangeiras tendem a ser mais capital- 

intensivas que as domesticas. Desde que estas empresas estran- 

geiras tambem tendem a ser maiores que as domesticas, a razao 

capital-trabalho pode subir com a escala de produ^ao. 

Uma equa^ao mais generalizada que a (5) pode ser emprega- 
da para testar homoteticidade. Expandindo o termo quadrado 

em (5), uma fun^ao de produqao translog pode ser calculada 

como 

X K 
(6) In — = In B -|- Ci In L + C2 In ( —■ ) + 

L L 

+ C31 (In K)2 — 2c32(ln K In L) -f C33(ln L)2 
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Homoteticidade exige que C31 1= C32 = C33 = C3. Segundo 
Griliches e Ringstad, isto pode ser testado como uma hiporese 
linear. Se a hipotese nula de igualdade e rejeitada, uma funqao 

de produgao nao-homotetica, mais geral, e a especifica^ao mais 

apropriada. A Equa<;ao (6) foi ajustada aos dados com os re- 

sultados tal como relatado na Tabela 3. Um teste F de hipotese 
nula da igualdade de C31, C32, Css, e C3 levou a sua rejeiqao. Ha 

razao portanto para concluir nao-homoteticidade na funqao de 

produqao subjacente(23>. O coeficiente negative significante pa- 
ra o quadrado de In L indica que, a preqos de fator relativo cons- 

tantes, a razao K/L aumenta com o output. 

4. OBSERVAQ5ES DE CONCLUSAO 

O exame do conjunto de microdados brasileiros reunidos em 

1971 para as empresas industrials, em conjunto com outros da- 

dos, levou-nos a conclusao de que a participaqao estrangeira na 

economia industrial brasileira e mais extensiva do que outros 

estudos nao-polemicos tern demonstrado. Embora nada possa 

se concluir dos dados com respeito a lucratividade sobre os tres 
grupos de propriedades, as empresas governamentais e estran- 

geiras tendem a ser mais capital-intensivas que os empreendi- 

mentos industrials domesticos de propriedade privada. A par- 

ticipaqao das empresas governamentais e estrangeiras tern cres- 

cido rapidamente em anos recentes, levantando-se questoes quanto 

ao futuro crescimento desses tipos de empresa e sua futura par- 
ticipaqao na economia. 

A analise de funqao de produqao empreendida como parte 

deste estudo demonstrou existirem funqoes de produqao diferen- 
tes para empresas estrangeiras e domestioas independentemente 

da especificaqao da funqao de produqao. A alegaqao de que as 
empresas estrangeiras possuem maiores niveis de eficiencia tecni- 

ca que as domesticas nao se sustenta na analise quando se admi- 

(23) Um segundo teste para homoteticidade seria agrupar firmas por ta- 
manho e testar diferengas em fungoes de produgao. Enquanto nossos 
diferentes calculos para firmas domesticas e estrangeiras refletem 
isto razoavelmente, o agrupamento por tamanho posterior provou ser 
impossivel. A maior parte das firmas cobertas neste levantamento 
sao firmas rela/tivamente grandes. 
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te a possibilidade de fungoes de produgao diferentes. Por outro 

lado, ha evidencia, atraves da analise da fungao de produgao, de 

que as firmas estrangeiras possuem maiores retornos de escala e 

maiores elasticidades de substituiqao. Ao mesmo tempo em que 

estas caracteristicas nao sao consideradas estritamente como efi- 

ciencia tecnica, como se viu atraves do exame do intercepto da 

funqao de produqao, sugerem entretanto uma vantagem relativa 

para as empresas estrangeiras em crescer e se ambientar em um 

ambiente economico em mudanqa. Com base nesta evidencia, e 
nao levando em conta mudan^as legais ou regularmente, e prova- 

vel que as empresas estrangeiras continuarao a aumentar sua par- 

ticipaqao na economia industrial no Brasil. 
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