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NOU 6 3 AL_£

B TA r

Este texto pretende discutir aspectos da ldgica do pro-

cesso de desenvolvimento econdmico brasileiro neste limiar de mu-

danca de século (e de milénio) Tratard de algumas das possibili-

dades, e respectivos requisitos, de mudanca nos padrées de organi-

zacao industrial vigentes no Pais

0 diagndstico, ou melhor, a constatacao basica @ de que

um parque produtivo de consideradveis dimensSes e elevada comple-

mentaridade industrial foi instalado no Brasil num tempo razoavel-

mente curto, sem que as relacGes trabalho/capital (ou relacdes sa-

lariais, como seriam chamadas pela teoria francesa da regulacido)

tivessem evoluido correspondentemente. Ao contrério, em termos re-

lativos deterioraram-se

Consequentemente, tanto a eficiéncia macroeconémica dos

investimentos locais, na gerac3o de emprego e renda, tem diminuido

em func3o da atrofia relativa do mercado interno (que por sua vez

resulta da continua e perversa piora na distribuic3o de renda).

como a aparente competitividade internacional atingida na producio

manufatureira tem, muitas, vezes, um cardter “espurio” (como deno-



  

mina Fajnzylber, 1988), no sentido de que seus beneficios sao

apropriados individualmente , por segmentos de interesse muito

restritos que; com frequéncia, nem se situam no Pais Como esta

“compet itividade espuria™ depende, em ultima instancia, justamente

da desvalorizac3o do trabalho local, a maioria dos seus supostos

beneficios nao revertem, siquer indiretamente, para a sociedade

como um todo

O argumento que aqui sera proposto levanta, uma vez

mais, a hipotese de que nao apenas a melhoria do bem estar da po-

pulacdo em geral mas também o aumento da propria competitividade

internacional sera’o alcancados como consequencia da recuperacao da

relacd3o salarial e, logo, com a dinamizac3o do mercado interno Ao

inves de defender, abstratamente, a necessidade de modernizacao da

industria através do uso de novas tecnologias, ou atraves da aber-

tura da economia para o capital estrangeiro, @ preciso compreender

as especificidades do tecido industrial e repensar toda a logica

da organizacao social da produc3o no Brasil, tanto a nivel micro

como a nivel macro

No que diz respeito ao processo decisdrio intra-firma, o

caminho @ no sentido de um relacionamento entre capital e trabalho

mais harmonioso (particularmente no que concerne a quest6es rela~

tivas ao processo de producio, ao produto, e aos respectivos pro-

jyetos) e, por isso mesmo, mais adequado & utilizacao seletiva de

novas tecnologias de automacao flexivel(TAF) E bom que se diga,

desde logo, que novas tecnologias de organizac&o social da produ-

cio (TOSP) deveriam ser implementadas na esmagadora maioria das

empresas industriais no Brasil, independentemente da utilizacao de

 
  

TAF Do mesmo modo, hd muito o que fazer para melhorar a articula-

¢80 inter-firmas, tornando o tecido industrial mais eficiente e

genuinamente competitivo Tudo isto @ especialmente importante no

capitalismo contemporaneo, onde a tendéncia @ internacionalizacio

cada vez mais se faz presente, e onde as regras concretas de pro-

duc3o e apropriac3’o de excedente econémico estSo0 sendo redefini-

das, provocando um acirramento da tendéncia & polarizacio social,

previamente existente, intra e inter povos. Como se pode notar,

tudo 1ss0 pressupbe e implica um efetivo processo de democratiza-

¢30 do Pais

PARTE I

Existe um reconhecimento generalizado entre técnicos e

especialistas de que o atual paradigma de eficiéncia e produtivi-

dade industrial @ representado pelo chamado “modelo japones” Nao

ha duvida de que, por mais extensas e pro¥undas que tenham sido as

Pesquisas e os estudos sobre este modelo, @ muito dificil a com-

Preensio exata de sua dindmica por parte dos estudiosos ociden-

tais A maior barreira para captar a plena e verdadeira dimensio

deste fendmeno talvez seja mesmo cultural e, por isso mesmo, nao

se pode dizer que seja um modelo a seguir “ao pé da fetra” No en-

tanto, alguns aspectos jd apontados na literatura merecem ser des-

tacados com 0 objetivo de rluminar possiveis caminhos a serem tri-



  

lhados por paises em desenvolvimento (e aqui interessa particular-

mente o Brasil) e de, inclusive, desmistificar aspectos economi—

cos, tecnoldgicos e sociais do caso Japones, que chegam so ociden-

te como miragens idealizadas e ideologizadas de seu sucesso

a @erecedéncia

da

orsanizacio

social

da

eroducéosobre

Muito se fala das TOSP, dentro da fabrica (“just-1in-ti-

me”, CCQ, zero defeitos, etc) e mesmo fora dela lie sistema de

subcontratacdes), como se estivessem umbilicalmente ligadas as

TAF. De fato, em muitos casos, e em especial no caso japones, es~

tio Porém, @ preciso que se tenha claro que n3o apenas n3o sio a

mesma coiss, ou a rigor nao véem necessariamente juntas, como @

evidéncia histdérica @ de que o sucesso na introducao de TAF e tan-

to maior quanto mais e melhor as TOSP tiverem previamente sido 1m-

plementadas

A verdade @ que, em geral, ha bastante o que fazer para

aumentar a eficiéncia das fabricas e unidades produtivas, sem que

sejya necessdrio utilizar as TAF As grandes escalas encobrem, fre-

quentemente, muitas inefaiciéncias e& desperdicios nao apenas de na~

tureza técnica strictu-sensu, mas também de natureza gerencial ou

organizacional Além disso, o clima de antagonismo, monotonia e/ou

alienac3o que, também frequentemente, € vivido em grandes e peque-

nas empresas em funcio de administracées antiquadas ou “despdti-

cas” (como no taylorismo/fordismo), @ caldo fértil para a germina—

cio de “porosidades” no trabalho A atividade de trabalho, via de

regra, poderia ser desempenhada com ritmo e qualidade muito supe

 

riores, caso houvesse interesse por seu resultado, bem como condi-

cSes “salutares” e adequadas & sua execuc3o

O melhor exemplo disso vem da industria automobilistica,

que serviu de “carro chefe” do processo de industrializaca3o em di-

versos paises A periodizac3o feita pelo WorldAutomobileProgram

do Massachussets Institute of Technology, sobre 0 desenvolvimento

da industria automobilistica mundial, aponta exatamente nesta di-

recio Sequndo este estudo, a primeira grande transformacao desta

indstria ocorreu nas décadas de 1910 e 1920, com a

_

introduc3o,

Por parte dos produtores americanos, dos conceitos de linha de

montagem para producs’o em massa desenvolvidos por Henry Ford, e

com os ent3o novos conceitos de gerenciamento e controle das ope~

rac6es administrativas de grandes empresas. Vale dizer, por sinal,

que estabeleceu-se entio o que escola francesa da regulac3o chamou

de “padrao fordista de acumulac3o", baseado em elevada_ produt ivi-

dade de produtos padronizados ( associado, assim, a grandes esca-

las de produc&o com acentuado contetido de automacSo rigida), sala-

rios elevados e, logo, um forte dinamismo da economia A segunda

grande transformacao da industria automobilistica teria ocorrido

na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, caracterizando-se por

uma significativa diversificacdo de modelos produzidos, particu-

larmente no que concerne ao segmento de carros pequenos e, mais

tarde, no segmento de carros de luxo com altos precos

A terceira grande transformac3o da industria automobi-

listica teria ocorrido no Jap3o0 Neste pais, foi levado a cabo um

duplo movimento, de licenciamento de modelos europeus e de adocio

de técnicas de administracio cientifica da produc3o importadas dos



EUA, que foram devidamente modificadas, a fim de atender as prio-

ridades japonesas (condicionadas por escassez de espaco, material

e energia) e aproveitar as peculiaridades de seu tecido indus-~

trial, auferindo assim vantagens comparativas resultantes de sua

especificidade (capacidade e legitimidade do trabalho em grupo,

formas de articulacio e integracao dos grupos empresariais locais,

etc) (Jones, 1985)

S6 ent3o, apds disseminadas as TOSP no JapSo, seguir-

se-1a uma quarta transformac3o, iniciada em meados dos anos seten-

ta e chegando aos dias de hoje, que parece mudar radicalmente a

maneira de se fazer carros Esta transformacao, baseada na acele-~

rada difusao de dispositivos microeletrénicos no processo de pro-~

duc3o latusensu ,isto &, desde a fase de projeto de produto e de

processo (com o uso de CAD e CAE) até os testes finais, passando

pelo processo de fabricacéo em si (com o uso de robés, maquinas de

controle numérico, controladores ldgico-programaveis, etc), ampli-

ca em maior flexibilidade do processo e reduz as economias de es-

cala inerentes a esta industria. Isto reflete o acirramento da

concorréncia nesta industria em ambito mundial, permitindo que os

produtores possam nao apenas colocar no mercado produtos de melhor

qualidade, mas também atender, de modo passivo ou ativo, as modi-

ficacdes no volume e no perfil da demanda

0 cerne desta nova trajyetoria tecnoldgica (Nelson e Win-

ter, 1982 e Dosi, 1984) que Coriat (1988) define como “uma serie

orientada e cumulativa de inovacdes sucessivas”, responde 2 dois

tipos de fendmenos. Em primeiro lugar, trata-se do “enfraquecimen-

to relativo das técnicas tayloristas e fordistas de organizacao do

 
  

trabalho como meio de obter aumentos de Produtividade” devido a

dificuldade de equilibrar as linhas de Produc3o de modo a eliminar

seus tempos mortos e improdutivos (Coriat, 1988, p 3) Estudos i, n-

dicam que, independentemente da produtividade do trabalho, a taxa

de ocupacio das maquinas ferramenta (i e seu tempo de efetivov
funci . f
uncionamento) na industria manufatureira @ surpreendentemente

baixo (ver por exemplo Shaiken, 1985). “Existiriam assim impor

tantes reservas de produtividade que uma Organizac3o0 da producao

mais adequada fariam aflorar” (Coriat, 1988b)

Em segundo lugar, estd em quest3o a Capacidade de aten-

der a demanda, instavel e diferenciada, em tempos de crise e de
rips x ‘ .apida mutac3o tecnoldgica Aqui, trata-se do surgimento das cha-

ma i adas economias de escopo, associadas a difusio de equipamentos
rapi veiPidamente reprogramaveis (logo, flexiveis) por dispositivos de

contr i 6ni jquitrole microeletrénicos (mdquinas com controle numérico, cont‘ ro-

ladores Idgico-programaveis, robés, CADs, etc) A rdpida obsol es-

céncia jde produtos e modelos - seja por razdes tecnoldgicas seja
oe - Sg °p razoes mercadologicas - caracteristica dos tempos atuais pode

ser eassim, até certo ponto contrabalancada por sistemas de produ-

¢8o de vida Util mais longa, na medida em que sio0 mais facilmente

repr 4 veiOgramaveis e reconversiveis para atender & demanda Por novos
‘ 5 *rodutos com diferentes caracteristicas e/ou especificacbes

A nova trajetoria tecnoldgica permite, deste modo, deli-

near n 6ovos padrGes para o processo de producao, no que concerne a
su ~ . 5 -a integracio e & sua flexibilidade “A integracao visa con-

verter os atempos mortos da producSo em tempos efetivamente produ-



tivos, sejam estes tempos relativos ao trabalho, a taxa de utalir=

zacgho dos equipamentos ou aos tempos de estocagem a plena ex

ploracdo dos potenciais beneficios da integrac3o supde a introdu-

co de inovacdes organizacionais no arranjo das linhas produtivas

Pode-se falar, assim, de “economias de organizacao”, que Leibens-

tein (1966) chamou de “efeitos de eficiéncia X". Ja “a flexibili-

dade permite, se necessario, fabricar (ou projetar, adiciono eu)

simultadneamente e de maneira automatica, uma gama diferenciada de

pecas e de produtos, a partir de uma instalacdo basica

elementar"(ibid, pp 4/5 , ver também Coriat, 1983 e 1988b)

0 que @ importante ressaltar aqui @ a associatdo geral~

mente existente entre as novas TAF (no sentido de hardware) e e as

novas TOSP (que, a nivel micro, poderiam ser chamadas de software

organizacional) Mais do que 1ss0, no entanto, o argumento ora

proposto estabelece uma precedéncia da questdo organizacional so-

bre a inovac3o tecnoldgica strictusensu Isto @, hd um reconheci-

mento generalizado de que a utilizac3o minimamente eficiente das

TAF pressupde mudancas na concepcdo gerencial da produc3o (para

dar conta da logica sistémica que @ bastante extendida, chegando a

afetar até o trabalho individual direto) e no conteudo ¢ na orga

nizacio do trabalho Adiciono, entretanto que, a eficiéncia busca-

da sera tanto melhor alcancada quanto mais ja tiverem sido disse-

minadas determinadas pré-condicGes sociais que potencializam o de-

sempenho da atividade coletiva

As mudancas apregoadas na organizacao do trabalho esta-

riam, assim, n3o apenas condicionadas pela dimenséo tecnologica

inerente as caracteristicas fisicas e operacionais dos equipamen-

  

  

tos, mas também condicionadas por fatores sociais que catalizam ou

obstroem o desenvolvimento das plenas potencialidades das TAF. O

desenvolvimento de TOSP adequadas &@ cultura industrial japonesa

seria, ent3o, o fator desequilibrador dos niveis de eficiéncia 13

alcancados. N3o fosse esse o caso, n3o haveria muita, ou convin-

cente, explicacdo para o fato de que as plantas japonesas tém uma

Produtividade aparente e uma eficiéncia operacional muito superior

aS suas congéneres em outros paises desenvolvidos, mesmo quando

estas tém um grau de utilizac3o de TAF equivalente ou mesmo supe-

rior Seguem-se alguns exemplos ilustrativos, tirados da paradig-

maética industria automobilistica

Um primeiro exemplo trata do envolvimento do trabalhador

com © progresso técnico. Este ponto @ extraordinariamente impor-

tante N3o se conhece caso nas economias capitalistas modernas (e

quicd nas socialistas) onde a intervencao do trabalho na definicao

das caracteristicas técnicas, especificas do processo de producso,

seja tio grande. Em muitos casos, @ quase como se houvesse uma di-

visio do trabalho em termos de projeto do processo, onde aos tra-

balhadores diretos, no local da producio, seriam deixadas as ino-

vac6es incrementais, em complementacdo as inovacdes radicais, das

quais se encarregariam os projetistas, nos escritérios (Kaplinsky,

1986, e Freeman, 1984). Neste sentido, a elevada interacio do pes-

soal de campo com 0 pessoal de escritério pode ser mostrada pelo

quase estarrecedor (pelo menos aos redondos olhos ocidentais) nu-

mero de sugest6es (e de seu efetivo aproveitamento) feitas pelos

empregados da Toyota para melhoria dos produtos e dos processos de

Producdo (ver tabela 1).
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Tabela 1

SugestGes feitas por empregados da Toyota para
aperfeicoamento de produtos e processos

Ano Numero de % implementada SugestGes por

sugestGes empregado
1960 7.000 39 1
197® 40.000 70 ae)
1973 247 000 . 76 12,2
1976 380.000 . 83 15,3
1979 575.861 . a1 13,3
1980 859.039 94 19,2
1981 1.412.545 94 30,5
19682 1.905.642 95 38,8

1983 1.655.858 96 31,8

Fonte: Toyota Motor Corp

Por maior que sejam as peculiaridades da Toyota (e, @

bom que se ressalte que os dados acima s3o fornecidas por ela pro-

pria) quanto as formas e recompensas para que esta notavel marca

seja conseguida, esta longe de ser um caso unico no Japia. Ao con~

trdrio, este tipo de participacdo trabalhadora parece ser crescen~

te: “uma pesquisa com mais de 300 firmas japonesas em 1979, envol-

vendo mais de 2 milhdes de trabalhadores, computou uma média de

7,19 (sugestSes/empregado/ano), bem superior as 4,5 encontradas em

1973" (Kaplinsky, op.cit., p.@3, baseado em Baba, 1986) Por mais,

também, que se reconheca ( como, alids, Kaplinsky o faz) que mui-

tas dessas sugestSes possam n3o ter maior expressao, transparece a

existéncia de alguma espécie de “pacto de interesses” minimamente

comuns entre empresdrios e trabalhadores (ou cooptacSo destes) em

torno dos objetivos destas empresas. Kaplinsky (ibid) sugere que

isto traz, como consequéncia, uma endogenizacao da mudanca tecno-

jdgica dentro do proprio processo de trabalho, fazendo com que,

segundo Baba (1986), a fabrica fosse vista pelos japoneses como um

grande laboratorio (e, por que nao dizer, uma escola permanente)

  

ll

Ora, independente do grau de veracidade desta ultima hi-

potese, isto tudo seria praticamente impensavel nas empresas dos

paises desenvolvidos ocidentais. Na grande maioria delas, a dico-

tomia capital/trabalho @ muito acirrada pelos rigidos padrdes for-

distas/tayloristas de organizacSo da produc3o, particularmente no

que relacionam divisao de trabalho com hierarquizac&o funcional £

claro que existem as honrosas excecées, mas impensavel mesmo @ es-

Perar que se encontre este “clima cooperativo" como padrio nos

paises sub-desenvolvidos ou em desenvolvimento, onde mais do que

meramente uma dicotomia capital/trabalho hd, sim, um flagrante

conflito, expresso (e causado) por padrées de reproduc3o social da

classe trabalhadora cada vez mais miserdveis

A n&o ser no caso das mencionadas excecdes e da existén-

cia de condicdes muito especificas, pergunto ao leitor, por que

haveria um trabalhador genérico, de uma empresa genérica desses

paises, de fazer sugestdes para aperfeicoamento de processos e

Produtos que lhe sao tdo frontalmente antagdnicos? O ritmo dos

Processos produtivos convencionais sio cada vez mais intensos, mo-

notonos e controlados por gerentes autoritadrios, num arremedo das
‘

técnicas tayloristas que, por sinal, estio em franco Processo de

obsolescéncia mesmo nos paises denenvolvidas N3o hd, via de re-

gra, nenhuma estabilidade ou garantia de emprego, o que quer dizer

gue o aumento de produtividade por ele proposto poderia perfeita e

impunemente estar destruindo seu proprio emprego: um suicidio do

trabalho N3o existe nem perspectiva de uma elevacao significativa

na remuneracao salarial que lhe permita a aquisicSo de bens que

muitas vezes ele proprio produz. Ao contrdrio, saldrios reais es-

corchantemente cadentes e inflacSes endémicas galopantes o afastam
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cada vez mais do consumo de tais bens (apenas um exemplo brasilei-

ro atual  o mais barato carro nacional que era vendido em 1985 pe-

lo equivalente a 59 saldrios minimos, hoje 0 @ por 145 saldrios

minimos). Mesmo a ascenc3o na hierarquia dentro do local da produ-

¢30, com uma correspondente melhoria salarial, geralmente ainda o

deixa muito distante dos padrées “desenvolvidos” de consumo das

elites

Enfim, ha muita desconfianca por parte dos trabalhadores

em participar de negociacdes que envolvam as questGes estruturais

de organizac3o da producSo (no sentido micro e macro), pois nem o

empresariado nem o estado guardam credibilidade para 1550. No caso

brasileiro, o que de concretamente se esta tentando no momento @

algum tipo de acordo de curto prazo visando, bdsicamente, deter a

inflac3o que foge ao controle. E preciso, no entanto que, um amplo

pacto social va efetivamente mais além, tratando também das condi-

cOes estruturais do crescimento econdmico, e das questG6es do de-

senvolvimento social basico, conforme sera visto adiante

Um segundo, e breve, exemplo do extraordindrio desempe-

nho alcancado pela industria japonesa diz respeito ao tempo de re-

programacao (change-overtime) dos equipamentos flexiveis, em fun-

¢30 da possibilidade de reduc3o do tamanho das séries e lotes, pa-

ra atender as variacGes da demanda Enquanto que apenas recente-

mente (no principio desta década) a troca de moldes nas prensas

das secdes de estamparia das montadoras americanas foi reduzida de

8 horas para 45 minutos, na Mazda este tempo @ de @ minutos (Ka-

plinsky, op.cit.). E claro que, dispondo de equipamentos bdsica-

mente semelhantes, o fator organizacional, que envolve o conheci-
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mento e a participacdo trabalhadora, provavelmente da conta de

grande parte desta impressionante diferenca de produtividade

Outro exemplo bastante ilustrativo refere-se a adoc3o da

TOSP just-in-time (ou KAN-BAN), que cada vez mais torna-se padrio

na industria japonesa. Com os resultados (espetaculares 1a) alcan-

cados, que tendem a reduzir drdsticamente os estoques intermedia-

rios e finais, a introducio e difus3o deste sistema de organizac3o

da producdo faz aflorar muitas das ineficiéncias pré-existentes.

Para que este tipo de TOSP funcione a contento, @ necessdrio aque

estas ineficiéncias sejam sanadas ou, pelo menos, minimizadas

Exige, deste modo, um elevadissimo grau de coordenac3o, precisao e

qualidade, das atividades executadas dentro da fdbrica (como a

politica de zero defeitos, que sd @ possivel com a participac3o

ativa dos operdrios, e que torna a quest3o da busca da qualidade

inerente ao processo de trabalho). Exige, do mesmo modo, uma har-

moniosa articulacao e integracio da empresa com o restante do te-

cido industrial com que se relaciona. As entregas, @ bom lembrar,

devem ser feitas regularmente em intervalos de tempo muito meno-

res, e os respectivos produtos devem obedecer rigorosamente aos

padrSes de qualidade especificados. Os resultados impressionantes

alcancados com a introduc3o de dust-in-time no Jap3o0 podem ser

mostrados através da tabela 2 que compara a rotac3o dos estoques

na Toyota com as principais montadoras americanas.
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Tabela 2

Rotac3o anual dos estoques* nas montadoras americanas e na Toyota

1983 1984
Ford 12.2 a4,2
Chrysler 12.6 14.7
General Motors 11 @ 10 3
American Motors | 12.0 15.3
Toyota . 88.6 90.0

* A rotacdo dos estoques @ uma forma de medida da exten-

sio da aplicac3o do JIT: quanto maior o numero de rotacées, menor
@ o tamanho dos estoques

Fonte: Adaptado de Automotive Industries, abril de 1985
e abril de 1986, citado por Kaplisny(1986).

E verdade que o grau de subcontratacao das montadoras

japonesas @ muito maior que o das americanas: as pecas e componen-

tes fornecidas por empresas subcontratantes chega a cerca de 75%

do valor de compra do carro japonés enquanto que no caso americano

este indice chega apenas a 55% (Cole e Yaizo Yakushi)1,1984, cita-~

do por Aoki, 1986). Isto explica, em parte, a “discrepancia” en-

contrada na tabela 2. No Brasil, o grau de internalizacao da pro-

ducio, tanto das montadoras como das empresas produtoras de auto-

pecas, também @ elevado Essa “excessiva integracao" torna o sis-

tema desnecessdria e prejudicialmente rigido

QO maior grau de subcontratac&éo igualmente deve explicar,

mas também apenas parcialmente, a impressionante diferenca aparen-

te de produtividade encontrada entre os trabalhadores das montado-

ras japonesas e americanas, conforme esta registrado na tabela 3
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Tabela 3

Produto por empregado nas
montadoras americanas e japonesas(veiculo/ano)

Montadora \ ano 1982 1983

General motors 10 11,7
Ford 12,5 14.3
Chrysler 14,2 16,4
Toyota 61 se
Nissan 48 a4
Mazda 43,4 ND
Honda 44 43
Subaru ND 46,6
Suzuki ND 72,8

“ inclui pessoal de vendas da Toyota, caso contrario 64.

Fonte; Automotive Industries, Julho 1984 e abril 1985,
citado por Kaplinsky (op cit.)

b) UnanotasobreoJacfo,alounas desmitisicactios

Jd que estd em pauta o Jap§o e o sucesso de seu modelo

de industrializaciéo recente, cabe fazer alguns comentdrios para

aue n3o fique a impress3o de que se estd propondo a adoc3o_ incon-

dicional do “modelo japonés", como se este fosse a oitava maravi-

lha do mundo. N&o apenas n3o se pode negligenciar a diferenca cul-

tural em relac3o aos paises ocidentais e, particularmente, em re-

lac3o aos latino americanos, como nem tudo foram (e s30) flores na

historia industrial recente daquele Pais. N3o obstante, o tremendo

hiato de produtividade que ele gerou talvez possa servir para, pe-

lo menos, iluminar alguns dos possiveis caminhos a trilhar no pro-

ximo ciclo de desenvolvimento econémico brasileiro.

Para que se esclareca um pouco das origens do atual pa-

dr3o de sindicalismo no Japio, @ particularmente importante res-

saltar que o movimento sindical tradicional daquele Pais fni_ pra-
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ticamente destruido no principio dos anos cinquenta, apdos longas

greves e intensos conflitos. As disputas giravam em torno de au-

mentos saleriuis; novos sistemas de remuneracSo, atividades dos

sindicalistas durante os hordrios de trabalho, etc. e eram bastan-

te polarizadas politicamente. O estado atual do sindicalismo nao

@, assim, “natural” do ponto de Vista da cultura ou tradic3o, e

depende de um esforco consistente e continuado por parte das ge
,

réncias e dos sindicatos para manter-se (Nomura, 1985)

Um aspecto interessante de se mencionar, @ a organizacao

por empresa dos sindicatos japoneses. Sem entrar no mérito de se

esta @ ou nao uma forma que enfraquece o poder da classe trabalha-

dora como um todo, @ importante que se tenha em conta que esta

forma de associaca’o traz pelo menos dois aspectos positivos no que

tange a adoc3o das TAF O primeiro ponto, pouco mencionado, @ que

por no haver uma mistura com empregados de outras empresas, estas

sentem-se mais a vontade de abrir seus planos de desenvolvimento

tecnologico e industrial, bem como seus planos estratégicos de in-

vestimento, sem tanto temor que os mesmos vazem para os concorren-

tes. Supostamente, o interesse para o sucesso da empresa @ comun-

gado com os trabalhadores. 0 segundo ponto, @ que com as novas

TAF, a organizac&o sindical por categoria profissional, que esta-

belece acordos de atividades e tarefas, fica limitada em termos

das negociacSes a respeito das multi-tarefas e multiqualificacdes

inerentes & utilizacdo mais eficiente (ou adequada) das novas tec-

nologias Um terceiro ponto, mais contraditdrio, diz respeito a

pouca mobilidade social dos trabalhadores que lidam com projeto e

produca’o de novas tecnologias: se, por um lado, isto facilita um

caldo cultural tecnoldgico cumulativo dentro da empresa, por outro
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dificulta a difusio de conhecimentos, normas e Procedimentos ja

alcancados e desenvolvidos em determinadas empresas, através do

tecido industrial

De qualquer modo hd um embricamento entre os sindicatos

(por empresa, ressalte-se) e as proprias empresas, através de tra-

balhadores que ocupam postos de geréncia e ao mesmo tempo sio di-

rigentes sindicais, fato praticamente inexistente no mundo ociden-

tal. Na verdade, ser um dirigente sindical nestas empresas é, no

minimo, meio caminho andado para se ocupar um elevado posto (pro-

vavelmente de gerente) na hierarquia funcional. Sem este tireo de

interpenetracao e sem uma mentalidade propensa a legitimac3o pelo

consenso no meio social (extendido ao local de trabalho), que ate-

nuam e@ mascaram os conflitos de classe diretos, dificilmente os

esquemas participativo/cooperativo teriam funcionado com tanto su-

cesso

O processo deciscrio em geral @ lento e longo Envolve

diversas instancias, horizontal e verticalmente, dentro (e mesmo

fora) da empresa, em busca de um consenso legitimador das decisdes

que tendem, assim, a ser implementadas mais eficientemente O

=

su-

cesso e o fracasso sio, deste modo, tompartilhados pelo coletivo

No entanto, “apesar do consenso da: sruges, a geréncia tem uma par-

cela importante nas decisdes, porquanto as propostas circulam da

base para o topo da pirdmide e podem ser mudadas ou vetadas em

qualquer ponto da sua trajetoria, sendo, em seguida, poaeee nova-

mente em circulac&o para aprovacSo geral” (Rattner, 1988, p.79).

Neste sentido, “contrariamente a alguns conceitos erréneos ou

idealizados, o trabalhador nao @ fandtico pelo seu trabalho por
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natureza - suas atitudes, comportamento e @tica no local do traba-

lho s30 induzidos e manipulados pela geréncia” (ibid). Por isso,

“para alguns ‘sindicalistas ocidentais os trabalhadores japoneses

parecem ser os melhores escravos que o cCapitalismo jamais teve”

(Nomura, op.cit., pP.4)

Para finalizar estas consideracGes, @ importante dizer

que o famoso “emprego vitalicio” existe para apenas cerca de 30%

dos trabalhadores, geralmente empregados de grandes empresas

Existem empregados regulares, temporarios, sub-contratados e mesmo

sazonais Estas trés Ultimas categorias s3o0 as que mais sofrem com

as oscilacées da atividade econdmica (recessSes, crises, etc),

servindo como uma espécie de colchao de acomodacdo (buffer) do em-

prego Por outro lado, podem servir também como degraus para a es-

tabilidade, através do ingresso na categoria de trabalhadores re-

gulares nos tempos de crescimento mais acelerado Estima-se que

“em empresas privadas com mais de 50 empregados, 68% (dos traba-~

lhadores) so sindicalizados; em empresas com entre 100 e 499 em-

pregados 28,1%; em empresas com 30 a 99 empregados 8,3%, e em em-

presas com menos de 29 empregados apenas 3,2%....Além disso, 78%

de todos os trabalhadores sindicalizados est3o no setor privado e

28,8% no setor publico” (Nomura, op.cit., p.2). Neste (setor pu-

blico) os sindicatos sio muito mais militantes, nao cabendo falar

de “relacGes industriais cooperativas” (ibid) Discutir e entender

a complexidade da teia formada pelos diversos tipos de relacGes

industriais @ muito dificil e as encontradas na industria automo-

bilistica sao apenas uma delas (@ bem verdade que das mais impor-

tantes, pela sua representatividade)
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a) distribuic#o

O fato de um pais vender produtos no mercado mundial nao

quer dizer que tenha competitividade internacional. Muitas quali-

ficacSes devem ser feitas antes de se afirmar essa competitivida-

de. Ter preco de venda compativel com a demanda de um dos muitos

segmentos deste mercado @, sem duvida, um dos requisitos mais im-

portantes mas, certamente, nio @ o unico. Abstraindo dos complexos

fatores politicos, dos monops6nios coloniais e de outras questdes

mais gerais e/ou afeitas a esfera da circulac3o das mercadorias e

do dinheiro (como politicas de cambio, acesso e controle dos ca-

nais de comercializacio e de crédito junto aos agentes financeiros

internacionais), gostaria de deter-me em alguns pontos relativos &

esfera do trabalho

Principalmente quando se trata de manufaturados e dos

estratos mais sofisticados do mercado mundial, existem uma série

de-requisitos técnicos (como respeito a normas, especificactes e

padr6es de qualidade, capacidade de entrega a tempo ea hora, etc)

que somente podem ser atendidos quando um razodvel grau de desen-

volvimento industrial tiver sido alcancado no Pais. Isto @ pacifi-

co e, independente de uma série de observacdes criticas que se se-

guirdo, @ importante reconhecer a capacitac3o do parque industrial
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brasileiro para exportar uma quantidade crescente de seus

produtos. De fato, o aumento das exportacGes brasileiras e o au-

mento da participacdo dos manufaturados na pauta destas exporta-

ces tém sido, até certo ponto, surpreendentes pelos niveis que

alcancaram, evidenciando a existéncia de um minimo de competitivi-

dade na economia local, sem a qual isto no ocorreria. Em outros

trabalhos (Tauile 1986, 1987 e 1988) mostrei que as vantagens com-

parativas que consubstanciam a competitividade dos diversos seto-

res e complexos industriais brasileiros sio especificas e diferen-

ciadas entre éles (ver também Erber et alli, 1985).

O baixo custo do fator trabalho @ somente um dos deter-

minantes das vantagens comparativas brasileiras, afeito apenas a

determinados segmentos e/ou complexos industriais, como textil,

confecc6es e calcados, relativamente intensivos em ma&o-de-obra.

Nestes segmentos, outros fatores também sio bastante relevantes

para determinar o nivel das exportacdes, e sustentd-las, tais como

a utilizacao intensa de recursos naturais relativamente abundantes

(como couro, algodao, etc), o acesso aos canais de comercializacio

e de distribuicao dos produtos, o controle de marcas, etc.. Do

mesmo modo, os servicos de engenharia, que beneficiam-se interna-

cionalmente do baixo custo da mio de obra barata disponivel no

Brasil, ndo seriam passiveis de exportacao, caso nao houvesse ou-

tros fatores de natureza bastante diversa a consubstancid-los tio

ou mais decisivamente. Estes fatores vao desde a efetiva capacita-

cao e experiéncia técnica para realizar determinados tipos de pro-

jeto, até condicionantes de natureza politica, passando por asso-

CciacGes empresariais multinacionais que, na forma de jointventu-

res abrem caminho através de mercados protegidos pela tradicao ou
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por “interesses nacionais”. Como se percebe, ao contrdrio do dis-

curso generalista, hd razGes de sobra para que, n3o somente entre

diferentes setores, mas até mesmo dentro de um mesmo complexo  in-

dustrial, a natureza e a intensidade das exportacSes variem bas-

tante

Assim @ que, num outro extremo, encontram-se aqueles

complexos industriais produtores de insumos e bens intermedidrios,

como siderurgia, petroquimica e celulose/papel, cuja producao, por

ser organizada na forma de processos continuos, @ pouco empregado-

ra. As crescentes exportacG6es brasileiras destes produtos benefi-

ciam-se nao sé da disponibilidade e baixos precos dos insumos lo-

calmente disponiveis (carvao, derivados de craqueamento, madeira,

etc), como principalmente da modernidade das instalacdes feitas em

@poca relativamente recente. Em outras palavras, aqui as exporta-

c6es so favorecidas pela idade tecnoldgica média do parque brasi-

leiro, cuja capacidade produtiva foi significativamente expandida

a partir do II PND.

Num estdgio intermedidrio esta o complexo metal-mecani-

co, Para que um conjunto de bens de razodvel sofisticac3o tecnold-

gica como bens de consumo durdvel, .bens de produc3o, aeronaves,

armamentos, etc., possam ser exportados @ preciso que haja, antes

de-mais nada, um minimo de sofisticac3o na correspondente capaci-

dade de produzi-los que, por sinal, existe no Pais. N3o obstante,

analisando as exportacGes deste complexo, verifica-se que, de

acordo com a tese “linderiana”, elas atendem adequadamente a de-

manda de mercados especificos semelhantes, ou que tém bastante

afinidade, com as caracteristicas dos correspondentes mercados



 

22

brasileiros. “Neste contexto, uma partesubetanciai destas expor-

tacSes destina-se a um comércio entre semelhantes com paises de

nivel de desenvolvimento prdéximo ou inferior ao do Brasil, mas es-

tende-se também a nichos de mercados dos chamados paises desenvol-

vidos do Norte, como atestam as exportacées de aeronaves, automd-

veis e autopecas para estes paises"(Tauile, 1987, p.114).

Estas observacdes sio importantes pois, como sera visto,

os baixos niveis salariais aqui vigentes naosio condic&o sinequa

non para a participacao brasileira no mercado mundial. Do mesmo

modo, @ importante ressaltar que @ desprovida de conteddo a afir-

macao genérica de que “precisamos modernizar e automatizar para

poder exportar"”, na medida em que ignora a especificidade diferen-

ciada dos complexos e setores industriais e, até mesmo, das diver-

sas atividades num mesmo processo produtivo (ibid). Mais do que

isso, esta afirmacio ignora também as condicGes socio-econémicas

vigentes no Pais bem como, via de regra, seus interesses estraté-

gicos.

Quando se pensa no longo prazo ou, pelo menos, na entra-

da no s@culo XXI, nfo hd divida que @ muito importante levar em

consideracao a insercaéo do Brasil na, cada vez mais internaciona-

lizada, economia mundial. De fato, os padrées dessa insercio se-

rao, em grande medida, determinados pelas vantagens comparativas

que a economia brasileira ent&o tiver. Mas, pensar no Brasil do

s@culo XXI, obriga necessaria e prioritdriamente pensar em como

elevar substancialmente o padrao de vida da maioria da populac3o

brasileira, hoje comprimido por um lamentdavel e distorcido perfil

de distribuicao de renda. Os dados do Banco Mundial para o ano de

—
-
—
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1986, indicam que, entre os 5@ paises que apresentaram dados sobre

distribuicio de renda, o Brasil ocupava o Ultimo lugar. 10% da po-

Pulacio detém cerca de 5@% da renda nacional (Suplicy, 1988 e

Hoffman, 1988). Isto nao sé @ vergonhoso e inaceitdvel socialmen-

te, como também reduz a eficiéncia do investimento (devido ao bai-

xo nivel do multiplicador) na geracio de renda e de emprego, e ma-

cula a pretensa competitividade da industria local na medida em

que ressalta seu componente “espurio”. Hd um reconhecimento cada

vez maior de que a nocio de competitividade auténtica estd asso-

ciada & elevacio do padrao de vida da respectiva economia. “O sig-

nificado importante da competitividade @ a habilidade de competir

numa economia mundial aberta com saldrios elevados e crescentes”

(Cohen e Zysman, 1987, p.11).

Uma competitividade auténtica, que permita sustentar e

mesmo aumentar a participacao nos mercados internacionais, requer

uma constante busca de incremento da produtividade através da in-

corporacdo do progresso técnico, mas implica também na “elevacao

Paralela dos niveis de vida da populac3o" (Fajnzylber, 1988,

p.14). Retornando brevemente ao exemplo japonés, onde foi maior o

aumento da produtividade e a evoluc&o tecnoldgica nas ultimas de-

Cadas, “na década de 6@-70, o aumento de renda per capita .. al-

cancou 10,9%" e “entre 1975 e 1984, os custos de pessoal por em-

Pregado dobraram, aproximadamente, de 2,7 para 5,3 milhdes de ie-

nes, por ano” (Rattner, op.cit., p.29 e pp.59/60).

E claro que existe uma série de politicas de curto prazo

(como desvalorizac3o da moeda local, subsidios diversos, etc) que

permitem uma melhora relativa na insercio imediata de determinadas
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empresas no mercado internacional. Entretanto, para o conjunto das

empresas , Ou para uma economia que almeja o crescimento cont inua-

do, esta @ uma posic3o circunstancial, A competitividade espuria é

frdgil e incompativel como crescimento no longo prazo, pois nada

garante que tais condicGes perdurar3o. Muito pelo contradrio, se

isto ocorrer, a coes%o social e politica, que da sustentacio ao

crescimento econdmico de longo prazo (e ao Proprio processo de in-

ternacionalizac3o), pode ficar seriamente ameacada: “enfrentar o

tema da competitividade, com base em uma sequéncia de desvaloriza-~

cSes (cambiais) que substituam o aumento da produtividade e a in-

corporacdo do progresso técnico, conduz & eroszo da coesdo social,

comprometendo, em ultima instancia, a proposta de favorecer a in-

sercéo internacional. Para uma empresa @ legitimo competir inter-

nacionalmente aproveitando a disponibilidade de mo de obra bara-

ta, recursos financeiros artificialmente subsidiados, compensando

margens reduzidas e inclusive negativas no mercado externo através

de elevados ganhos no mercado interno Protegido, aproveitar fran-

gquias impositivas especiais, etc. A agregac3o, entretanto, para o

Conjunto das empresas, acompanhado de uma reducao da demanda_ in-

terna, n3o configura uma situacio nacional de competitividade,

mesmo que no curto prazo isso possa melhorar a balanca comercial e

9 coeficiente de exportacdes” (Fajnzylber, op.cit., p.14)

b) desenvolvimento:

Aros haver completado, em torno de 1980, um primeiro

grande ciclo de sua industrializac3o, efetuado sob a lIdgica da

substituicdo de importacdes e com base na eletromecanica, o Brasil
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vagou, durante a década de 80, ao sabor da indefinicio politica,

em busca ou, talvez fosse melhor dizer, &@ espera da configuracao

de um projeto nacional que legitimasse nio somente suas (novas)

instituicSes, mas também criasse uma nova ldgica para nortear a

retomada do desenvolvimento sdécio-econémico, e a consequente reno-

vacio e reorganizacao do seu parque industrial.

O movimento foi bastante inconsistente. Apesar de uns

curtos surtos de crescimento, a economia estagnou, O maximo que se

conseguiu foi um certo aumento de eficiéncia das empresas, pres-

sionadas para ocupar sua Capacidade ociosa e enfrentar melhor as

primeiras crises industriais deste pais. Como consequéncia, houve

um redirecionamento da producado com destino as exportacées, esti-

muladas também pelo Estado devido a necessidade de cumprir com as

obrigactes da divida externa. As mais bem sucedidas neste movi-

mento foram as corporacdes multinacionais que, alias, ja entre

1974 e 1978 detinham 44% da producSo industrial doméstica (Fritch

e Franco, 1988). Apesar da estagnaca’o, ou mesmo encolhimento, do

mercado interno a partir do principio desta década, para elas foi

muito mais facil tornarem-se “orientadas para fora”, dada a ampli-

tude de suas prdprias perspespectivas como empresas planetdrias

que s30. Assim @ que “a participacdo das empresas estrangeiras nas

exportac6es @, em termos agregados, significativamente maior (do

‘que nas nacionais): as empresas estrangeiras (mais de 10% de con-

trole estrangeiro) sao responsdveis por 49% das exportacGes das

maiores 100 firmas no Brasil, que correspondem a 54% do total das

exportacSes brasileiras” (Willmore, 1987, p.167, citado por

Fritsch et al, ibid)
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O relativo sucesso das empresas estrangeiras na reorien-

tac3o de parte de sua produc3o para a exportacso deve ser visto

apenas em termos de adequac3o para o enfrentamento de oscilacées

conjunturais de curto prazo no nivel da atividade econémica. A

maioria, tanto das empresas estrangeiras quanto das nacionais,

viu-se impedida de fazer avaliacées para decisSes estruturais, da-

do o quadro de indefinicSes politicas e movimentos econdmicos con-

traditdérios reinante ao longo da década (que incluem uma escalada

impressionante da especulac3o financeira). Houve até um refluxo

dos investimentos estrangeiros no Brasil, “culminando, em 1986,

numa saida liquida de capitais” (Pereira, 1988, p. 1). Neste con-

texto se, por um lado, foi possivel terminar com o periodo de di-

tadura militar e eleger-se uma assembléia nacional constituinte

(ainda no se pode precisar os avancos e retrocessos havidos na

nova constituic3o que, alids pode, ou nio, “pegar"), por outro la-

do houve uma grave deteriorizac3o das condicdes de vida para a

maioria da populacdo. Além disso, fermentou uma crise de credibi-

lidade em relacdo aos governantes e politicos em geral, sem prece-

dentes, que inibe fortemente, até hoje, as decisdes estratégicas

de investimento produtivo de longo prazo

0 estado de coisas atual, além de tremendamente aflitivo

Para quase toda a populacado, gera uma grande impaciéncia em grande

parte dos empresdrios, ansiosos para ter condicdes minimas de pre-

visibilidade que lhes permitam realizar seus cdlculos econ6micos,

necessdrios para que suas poupancas monetdrias sejam desviadas da

especulac3o financeira para os investimentos produtivos, Por isso,

a prorrogac3o do mandato do presidente por mais um ano foi uma

grande infelicidade, a n3o ser para aqueles que se beneficiaram
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diretamente dos privilégios econdmica e socialmente injustificados

(ZPEs, ferrovia Norte-Sul, concessGes de radio FM e AM, etc,) que,

como @ de amplo conhecimento, foram criados e/ou distribuidos para

atender aos grupos de interesse que dao sustentac3o ao atual go-

verno

A “nova politica industrial” (NPI), segundo sua formula-

¢%0 original constante no decreto de maio passado, aponta aparen-

temente na direc3o de maior internacionalizacio da economia, esti-

mulando o comércio exterior através da reformulaca’o e simplifica-

cio de tarifas e de procedimentos burocraticos, Aponta também para

uma agilizacdo da intervencao do Estado, inclusive através da mo-

derna concepcao de cadeias produtivas ou complexos industriais, o

que pode permitir o inicio de uma dificil mas util reestruturacio

da politica de relacionamento inter-firmas que formam o tecido in-

dustrial, abrangendo inclusive a difusio de técnicas “a tempo e a

hora"/just-in-time. Pretende estimular até a modernizacao do par-

que produtivo em geral, via alguns estimulos para importacio de

equipamentos e também para ciéncia e tecnologia, etc.. No entanto,

a NPI carece de um quesito essencial: credibilidade.

Ja dizia o velho Keynes (ver Teoria Geral, cap.XXII) que

a retomada dos investimentos produtivos, que geram emprego e ren-

da, e a reversao do ciclo dependem fundamentalmente do que chamou

de “estado de confianca nos negdcios”. Transparece as pessoas, e

Particularmente aos empresdrios, brasileiros e estrangeiros, com

um minimo de visio e conhecimento da economia brasileira, que esta

tem condicSes estruturais para viabilizar um acelerado e sustenta-

do ritmo de crescimento. Vide sucesso da conversao da divida (que
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permite a adquisic&o de ativos normalmente rentaveis, mas jd bas-

tante desvalorizados com descontos significativos). A normalizac3o

da atividade econdmica e os investimentos destinados & expansio

industrial, no entanto, esperam este governo passar. Esta decreta-

do, e n3o @ por lei, mas por bom senso.

Além de carecer da legitimac3o necessdria para sua plena

e “eficaz” implementac3o, o modelo de internacionalizac3o depen-

dente que atualmente se tenta induzir, ou reforcar (nio obstante o

gue possa conter a NPI e sua posterior regulamentacio), @ fragil

como sustentdculo de uma dinamica de crescimento no longo prazo.

Tem levado @ desnacionalizacao da capacidade de Produzir e da de-

cisio de investir. Os frutos de uma (suposta) modernizac3o apre-

goada com o objetivo de tornar accessiveis (para uma pequena mino-

ria, @ bom que se ressalte) certos bens sofisticados ja disponi-
veis nos paises desenvolvidos e também “justificada” pela necessi-

dade exdgena de saldar a divida externa, tendem a provocar uma po-

larizaco social ainda maior. Isto Porque “nesta visio, nossas

Principais vantagens comparativas estariam, também suposta e erro-

neamente, na disponibilidade de mo de obra barata. Neste sentido

© moderno @ velho e indesejavel”(Tauile, 1988b)

Nesta desastrada trajetéria, que desrespeita as priori-

dades sociais e econémicas, basicas e Primdrias do Pais, ele corre

© risco de em pouco tempo transformar-se numa imensa‘Roca Pelada

onde o grande projeto seria uma estrada ferro ligando as indmeras

“Rocinhas” espalhadas por este pais, as muitas “Serras Peladas”

que dilapidam e pilham o patriménio nacional. A grande questo se-

ria a administrac3o e o controle do caos, gerando um farto mercado
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de trabalho para policiais e psicdlogos, necessarios para conter a

violéncia e a loucura social

c)_Ummodeloalternativo,eobvio

Um caminho (para mim evidente) de retomada do crescimen-

to econémico acelerado e sustentado no longo prazo deve, necessa-

riamente, satisfazer o desejo social de bem estar da populaca’o em

geral. Vale dizer que, ao contradrio do que possa parecer & primei-

ra vista, este caminho nao @ conflitante com o desejo de maior

participacao no mercado mundial pois acabaria por forjar, natural-

mente, uma inserc&o internacional adulta e digna, consubstanciada

por uma competitividade genuina. A competitividade internacional

resultaria do fortalecimento do mercado interno, sem ferir as ne-

cessidades fundamentais de seu dinamismo, Além disso, sendo a pro-

ducdo industrial brasileira cada vez mais capaz de atender o mer-

cado internacional em termos de preco e de qualidade, nio ha por

que nado haver internamente um mercado de trabalho que também tenda

a ser valorizado nos padr6es internacionais. E justamente levando

estes pontos em consideracio, que se poder sustentar a viabilidade

deste modelo, baseado num processo de redistribuicaéo de renda e

que pressuporia, antes de mais nada, a minimizacao do conflito ca-

pital-trabalho no Brasil, em busca de algo parecido com o que a

escola da regulacaéo esta chamando de “democracia salarial”™

Uma melhoria da distribuic3o de renda, conforme dois dos

maiores economistas do século XX t&o bem o demonstraram (Keynes e

Kalecki, obras completas) eleva a propensao a consumir média do

sistema e, logo, eleva também o chamado efeito multiplicador (o
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dinheiro correspondente a determinado gasto troca, em sequéncia,

mais vezes de maos), alavancando o crescimento econdmico. 0 acesso

das camadas inferiores da populacio aos mercados de renda mais

elevada estimula, assim, a atividade econémica através da elevacio

do efeito multiplicador sobre a renda e 0 emprego, o que, por sua

vez, aumenta a eficiéncia do investimento global. Em ultima ins-

tancia, desde que mantido o nivel agregado do investimento (publi-

co ou privado), o incremento da parcela de remuneracao do  traba-

lho, que foi muito comprimida ao longo das wultimas décadas, nao

afeta significativamente o volume de lucros gerados que alias @,

atualmente, enorme neste Pais. Haveria assim, pelo menos teorica-

mente, uma ampla margem para negociacdes e concessdes por parte do

empresariado como um todo. Ressalve-se, entretanto, que tudo isso

sd pode ser vdlido, caso a inflacio seja minimamente controlada e,

consequentemente, esvaziado o cassino da especulac3o financeira

que suga 0 excedente econGmico e o desvia de sua aplicac30 produ-

tiva

Trata-se em ess@ncia de, pura e simplesmente, transfor-

mar a demanda potencial em demanda efetiva. A melhora da distri-

buicSo de renda @ um mecanismo muito mais eficaz para o crescimen-

to do PIB (porque atua diretamente sobre o multiplicador) do que

uma politica baseada primariamente num incremento das exportacdes

(que tem um cardter relativamente estatico). De fato, estudos pre-

liminares que orientei mostraram que, no Brasil, a piora na dis-

tribuicdo de renda entre 1970 e 1975 pode ter sido responsavel por

uma queda de cerca de 9% no multiplicador, a qual deveria ser com-

Pensada por um aumento de aproximadamente 60% nas exportacdes para

que se mantivesse o mesmo nivel de renda, alcancavel com o valor
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anterior do multiplicador (Young e Silveira, 1987).

Este Pais tem um imenso potencial de crescimento a_ par-

tir de um novo padrao de consumo, correspondente a uma distribui-

¢30 de renda menos concentrada e distorcida. Nos primeiros meses

do discutivel plano cruzado, a subita elevacao dos saldrios reais

Provocou um “boom” de consumo e uma breve, mas significativa, ace-

lerac3o da atividade econ6mica. A brusca mudanca nos padrées de

consumo parece ter sido parcialmente responsdvel (mas, apenas par-

cialmente) por alguns dos estrangulamentos que acabaram por gerar

e difundir o agio na economia O mais forte componente daquele

adgio, entretanto, provavelmente foi a irresponsavel e desastrosa

manutenca’o (por razGes “eleitorais”) de uma estrutura de precos

desalinhada além do tempo suportdvel por inumeras empresas, prin-

cipalmente aquelas que no momento do congelamento tinham seus pre-

cos defasados, fazendo com que grande parte dos estrangulamentos

fossem, na verdade, financeiros

De qualquer modo, para que n&o ocorressem estrangulamen-

tos reais resultantes de uma nova estrutura de demanda, a implan-

tacdo de uma politica de crescimento baseada na redistribuic3o de

renda exigiria preparar a estrutura industrial com os investimen-

tos devidos, inclusive com a eventual importac3o estratégica de

tecnologias, de modo a expandir a produca’o e a criar “choques de

produtividade” em pontos especificos do sistema. Estes pontos ne-

vralgicos podem, em sua grande maioria, ser identificados através

de exercicios de simulacao que rebatam 0 novo perfil da demanda

sobre a estrutura produtiva existente. Um destes pontos nevralgi-

cos, e de cardter geral, @ a baixa confiabilidade do tecido indus-
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trial brasileiro no que tange, especialmente, a prazos de entrega

e controle de qualidade, pois dificulta em muito a adoc3o de teéc-

nicas “just-in-time” que, se amplamente difundidas, tornariam o

sistema produtivo muito mais flexivel e eficiente

Saldrios reais mais altos necessariamente estimulariam

as empresas a buscar processos produtivos melhor organizados (in-

clusive no que tange a integrac3o com fornecedores e subcontratan-

tes), mais eficientes, modernos e automatizados, tornando-se, como

consequéncia, mais competitivas internacionalmente. E importante

ressaltar que a causalidade deve fluir do fortalecimento do merca-

do interno para a competitividade internacional. Naturalmente @

preciso que se reconheca que hd muito espaco para recuperacio do

cada vez mais aviltado valor do fator trabalho, o que, por sua vez

e de maneira agregada, estimulard a atividade econémica, na forma

de um consumo fortalecido. Naturalmente @, também, preciso que se

respeitem os direitos basicos dos trabalhadores como em qualquer

pais civilizado e desenvolvido

Seria justamente a hora do empresariado assumir um papel

social contemporaneo na historia do Brasil. Seja num movimento in-

ter-empresarial promovendo um processo de “desintegrac3o integra-

da” do tecido industrial, a semelhanca da também bem sucedida Ita-

lia (Proenca e Caulliraux, 1988). Seja tomando a iniciativa de de-

sarmar os a@nimos e criar um clima cooperativo, juntamente com os

trabalhadores, na busca de objetivos comuns para as empresas. Dis-

cutindo, assim, a introducado de novas tecnologias em consonancia

com a introduc3o de incentivos e novos padrées de remuneracio,

criando novas formas de organizac3o e de gestSo, e métodos de pro-
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ducdo mais eficientes, (&@ld Japio, mas respeitando a especifici-

dade brasileira), etc.. Alids, neste ponto, seria possivel estabe-

lecer mais uma comparac&o, mutatismutandis com a experiéncia in-

dustrial recente daquele Pais oriental.

A histdria do sindicalismo brasileiro no ultimo meio sé-

culo também foi marcada por muitas lutas e pela destruic3o parcial

de suas liderancas durante os dois periodos ditatoriais vividos.

Também aqui se tentou a cooptacao, através da intervencao indireta

do Estado (inclusive via peleguismo), que vingou apenas parcial-

mente, Talvez esta cooptacao nao tenha vingado também devido a

participaci3o, muito maior do que no Japao, das empresas estrangei-

ras que, vindo aqui se instalar com todo o apoio (tecnoldgico, ge-

rencial e financeiro) e experiéncia empresarial prévia de suas ma-

trizes, e aproveitando 0 longo periodo de crescimento econémico

(onde crescia o emprego, e a massa salarial, mas n3o a renda per

Gapita dos trabalhadores), pouco se importaram com “ganhar" a coo-

peracdo dos trabalhadores. Estes, por sinal, pouca experiéncia ti-

nham com o padrao industrial de produc&o e respectivas formas de

organizacao sindical

Hoje em dia, oS métodos tayloristas/fordistas que as

grandes empresas estrangeiras implantaram, estao0 sendo seriamente

_Questionados mesmo em seus paises de origem. Por outro lado, nos

ultimos dez anos, a classe trabalhadora industrial brasileira, ja

mais experiente, vem renovando suas perspectivas e formas de atua-

¢%0, bem como amadurecendo sua capacidade de negociacio. O tempo

Para uma mudanca profunda nesta relacao entre capital e trabalho

no Brasil, caracterizando um ponto de inflexao nestas relacGes,
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poderia estar se configurando justamente agora (wishfullthinking?

may be >, De qualquer forma, para que isto se confirme, @

fundamental reconhecer, como ponto de partida, que se, por um la-

do, os trabalhadores brasileiros ainda tém muito a dar, por outro,

nada mais tém a conceder. Falando em bom “economés", os retornos

da desvalorizac&o do trabalho hoje no Brasil s30 vertiginosamente

decrescentes.

Vale dizer, neste ponto, que saldrios reais mais altos,

implicitos numa politica de redistribuic3o de renda, resultariam

n3o apenas da elevac3o dos saldrios nominais mas, também, da pro-

ducio (ou disponibilidade) barata de bens saldrio, isto @, basica-

mente, alimentacdo, vestudrio e moradia. Alids, n3o existe maior

dificuldade tecnoldgica nestes ramos no Pais, que os impeca de

usufruir as importantes economias de escala que podem ser associa-

das & produc3o desses bens, NSo existem barreiras tecnoldgicas nem

para o desenvolvimento de possiveis formas alternativas de organi-

zacio e de gest3o da produc3o, de modo a utilizar os recursos hu-

manos e materiais mais eficientemente, em harmonia com a_ disponi-

bilidade de fatores e com os tratos culturais locais. O “jeitinho”

brasileiro, entendido enquanto capacidade de adaptac3o, engenhosi-

dade e flexibilidade, pode até acabar por transformar-se num im-

Portante fator de producao que, talvez chegue mesmo a caracterizar

uma vantagem comparativa contemporanea especifica do trabalhador

brasileiro

E bom lembrar ainda que a recuperaciao dos saldrios reais

decorre também de melhores condicdes de vida fora do local de tra-

balho, isto @, resulta concretamente de maiores investimentos em
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obras de infraestrutura social, como em transporte, saneamento e

saude. Apesar de que aqui, como no caso anterior, n3o ha maiores

dificuldades tecnoldgicas basicas, as novas tecnologias (biotecno-

logia, novos materiais e microeletrénica) podem ser utilizadas pa-

ra desenvolver aplicacGes que modifiquem bastante a estrutura fi-

sica de tais servicos, aumentando de muito a sua eficiéncia. Even-

tuais importacGes seriam benvindas em ambos os casos, quando e on-

de grassassem a incompeténcia (n3o a inexperiéncia) ou os lucros

excessivos de monopdlio, de modo que pressdes de custo nao fossem

sistematicamente repassadas para os precos.

PARTE III

alaumas

Os ajustes nos diversos processos de trabalho e na es-

trutura produtiva como um todo, que naturalmente resultariam da

nova proposta de democracia salarial, induziriam provavelmente a

utilizacao mais intensa das TOSP e das TAF juntamente com a_ di fu-

so da biotecnologia e dos novos materiais

A aplicac3o das TOSP deveria ser generalizadamente esti-

mulada através do parque produtivo, de modo a aumentar sua efi-

ciéncia, independentemente da utilizacio de dispositivos e equipa-

mentos de automacdo com base na microeletrGnica. Pequenas e médias

empresas poderiam ser-um alvo especial para desenvolvimento de

tecnologias organizacionais atualizadas tanto a nivel micro, den-
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tro da empresa envolvendo o engajamento efetivo dos trabalhadores,

como a nivel macro, aperfeicoando o relacionamento entre as vérias

unidades do tecido industrial. Neste caso, deve-se levar em conta,

Principalmente, que tais empresas poderi3o compor e dar suporte a

vigorosos programas de subcontratacS3o que dotariam de maior flemi-

bilidade (capacidade de ajustamento e adaptac3o) o sistema como um

todo. Pode-se até pensar no desenvolvimento de um novo paradigma

de organizac3o industrial mais adequado & realidade brasileira

contemporanea e que fosse baseado numa desintegrac3o integrada

(Proenca e Caulliraux, op.cit.).

Neste sentido, a ja mencionada Itdlia, tanto pela seme-

Ihanca de sua “latinidade”, como pelo sucesso de seu recente ajus-

te industrial, inspira também um exemplo interessante. La, “parti-

cularmente nos setores metal-mecanico e informatico, @ clara uma

tendéncia a externalizac3o de atividades produtivas no sentido de

uma “desintegracio” vertical. As empresas diminuem de tamanho Pas-

sando para o exterior partes do processo produtivo. Este movimento

pode se dar de varias formas:

(a) “venda a terceiros de linhas de produc3o0, que conti-

nuam a produzir para a empresa;

(b) desenvolvimento de fornecedores;

(c)subcontratacdo de pequenas e médias empresas;

(d)trabalho a domicilio, etc.” (ibid, pp. 10/11)

A desintegrac3o integrada implica, igualmente, adotar o

“modelo sistémico” de organizac3o do trabalho “particularmente

os grupos de trabalho, onde boa parte do trabalho de geréncia @

transferida para os trabalhadores diretos... a desintegrac3o da
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gest3o vem (em geral, adiciono) acompanhada de uma integracd’o in-

formatica que permite o controle, por parte da geréncia inte-

gradora, das variaveis fundamentais, sem que, para isso, ela tenha

que se encarregar da geréncia cotidiana”™ (ibid, p 16)

Ja as TAF seriam importantes para auferir economias de

escopo tanto em segmentos do mercado mais afeitos as variacGes da

demanda decorrentes das flutuac6es ciclicas e das crises conjuntu-

rails, como em segmentos de mercado das camadas de renda mais alta,

cuja demanda por bens mais sofisticado @, naturalmente, mais dife-

renciada (lei de Engel). Segmentos manufatureiros exportadores,

cujos produtos e processos tém maior conteudo tecnoldgico, sao

também, de maneira geral, fortes candidatos 4 maior utilizacdo das

TAF

A utilizacdo destas novas tecnologias @¢@, tambem, da

maior importancia estratégica, para que se possa produzir e proje-

tar no Brasil uma parte substancial dos equipamentos e bens de ca-

pital a serem utilizados pela industria local e dos bens mais so-

fisticados, que poderado também ser dirigidos para o mercado inter-

nacional Porém, antes de mais nada, isto implica (e @ bom que se

sublinhe) reforcar, desde jad, os investimentos em ciéncia e tecno-

logia, em educac3o bdsica e no retreinamento da forca de trabalho

Cabem, neste espirito, varios tipos de iniciativa como,

por exemplo, semelhantes & “lei de educacao permanente”, que foi

implementada na Franca a partir do inicio da década de 70, obri-

gando as empresas a dedicarem 1,2% (hoje 1,4%) de seu faturamento

ao retreinamento de pessoal Esta percentagem (que deve ser tomada
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como um minimo) acaba por reverter em favor das proprias empresas

N3o fosse assim, grandes empresas como a Rhone-Poulanc (matriz da

Rhodia) e a Bull (computadores), nao dedicariam cerca de 10% de

seu faturamento a este programa. Num outro extremo ai relevancia

deste tipo de investimento pode ser mostrada por um exemplo tirado

da propria realidade brasileira, N3o fosse a criacS3o0 do Instituto

Tecnoldgico de Aeronautica na década de 5®, com seus notdrios pa-

drées de exceléncia e ensino voltado para a formac3o de uma elite

intelectual, nao seria possivel existir hoje no Brasil uma indus-

tria aerondutica nacional (basicamente a Embraer) tio competitiva

internacionalmente, nem teria sido possivel montar uma industria

de informatica nacional que tanto incomoda os paises desenvolvi-

dos

So estes investimentos estratégicos aque vio permitir

que se possa sentar, de igual para igual, & uma mesa de negocia-

cSes para compra (ou outras formas de transferéncia) de tecnolo-

gia, sem que se comece jd inferiorizado pela dependéncia ou pela

ignorancia tecnoldgica. S30 estes investimentos que garantir3o a

capacidade de absorver (abrindo as “caixas pretas"), e difundir

pelo tecido industrial, as técnicas incorporadas nos bens de capi-

tal que dever3o ser importados, ou licenciados, como intuito de

multiplicar nossa capacidade de gerar tecnologias de ponta. Alias,

@ cada vez mais evidente a relevancia de se permitir aos pesquisa-

dores brasileiros em comprovada atividade nas universidades e cen-

tros de pesquisa, privados ou publicos, o acesso mesmo atraves de

importacdes, ao que de mais moderno houver em termos de bens de

capital criativos, ou seja, aqueles equipamentos que permitam ao

trabalhador exercer todo o potencial de sua criatividade, em dire-
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¢30 & contemporaneidade. E logico, que devem ser tomadas as pre-

caucSes necessdrias para que nado sejam inibidas as iniciativas de

produzir aqui estes bem, e sim, ao contrario, garantir que tais

iniciativas sejam as mais beneficiadas e incentivadas em decorrén-

cia destas eventuais importac6es

N3o se deve minimizar a import4ncia desta quest3o, pois

a migrac3o das formas de trabalho produtivo mais valorizadas para

a esfera da atividade intelectual @ uma tendéncia nitida e inques~

tiondvel. A vantagem mental de que falava um anuncio de pagina in-

teira do New York Times no ano de 1980 (ao referir-se aos chips, O

que aqui nao @ particularmente importante), @ g fator competitivo

caracteristico do capitalismo contemporaneo. Sob o risco da impre-

cis3o conceitual: a vantagem comparativa mais estratégica de uma

economia contemporadnea @ a capacidade intelectual de sua forca de

trabalho, isto @, sua “inteligéncia social”. E esta vantagem que

assegura o poder de uma insercdo valorizada na divisado internacio-

nal do trabalho. Um programa adequado de educac30, que envolva

desde o treinamento profissional basico (ou mesmo desde a criacao

da cultura propicia para o melhor desempenho do trabalho associado

a uma nova base técnica), até a criac3o de condic6es materiais

adequadas a pesquisa de ponta tecnoldgica @, assim, fundamental

para qualquer modelo de crescimento sustentado, a ser adotado pelo

-Brasil daqui para frente

Em termos dos mercados de trabalho de maior valorizacdo

e potencial de crescimento, uma atenc3o particular deve ser dada a

producso de software. Nitidamente, mesmo nos paises desenvolvidos,

as possibilidades abertas pelo atual estagio de desenvolvimento de
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hardware est3o0 longe de serem preenchidas pela capacidade de gerar

software, Hoje @ o software que vende o hardware, e as perspecti-

vas futuras indicam que ha um espaco muito amplo para expansio

deste valorizado mercado de trabalho. Além do mais, as formas de

trabalho intelectual envolvidas na producd’o de software parecem

justamente criar possibilidades para o desenvolvimento dos deseja-

veis esquemas participativos e cooperativos, como alias jad ocorre,

inclusive no Brasil. Por sinal, a semelhanca dos ja mencionados

servicos de engenharia, existem aqui vantagens comparativas tanto

pelos relativamente baixos salarios pagos, como pela engenhosidade

dos analistas e programadores locais

Para éste imenso mercado de trabalho que se descortina,

seria altamente recomendavel que se atentasse para a formacdo cul-

tural dos futuros trabalhadores. A Idgica sistémica inerente ao

software @ muito mais facilmente assimilavel por jovens e criancas

do que por trabalhadores adultos e experientes, mas que, entretan-

to, se criaram e formaram profissionalmente orientados para lidar

com uma base técnica eletromecanica. Programas criativos e auda-

ciosos para reconversao da forca de trabalho no longo prazo deve-

riam envolver no so 0 ensino basico, mas diretamente as comunida-

des de baixa renda, para prepara-las culturalmente e orientar a

criatividade de suas criancas. O “micro no morro”, poderia ser um

deles: doacdo de micros de 8 bits para associacdes comunitdrias de

baixa renda, garantindo as empresas doadoras a implementac3o0 de

Programas educacionais infantis, o treinamento de adolescentes e a

manutenca’o do equipamento, em troca de crédito fiscal

Por fim, cade insistir que @ essencial reter no pais,
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tanto quanto possivel, as formas de trabalho mais valorizadas, co-

mo as envolvidas com projeto de equipamentos e produtos (inclusive

software) e a produc3o de bens de capital em geral e de tecnologia

de ponta em particular. Consolidar este valorizado mercado de tra-

balho @ importante, n30 apenas por questGes relativas ao desenvol-

vimento cientifico e & suficiéncia tecnoldgica, mas também porque,

além do mais @, de certo modo, “a prova de ma distribuic3o de ren-

da“ (jd que pagam salarios mais elevados), revertendo, assim, di-

reta e positivamente sobre a dinamica do mercado interno

A economia brasileira esta diante de uma encruzilhada e

vivendo uma crise de identidade O Pais precisa, urgentemente,

forjar um novo estilo de desenvolvimento industrial compativel com

a realidade contemporaénea que se esboca interna e externamente Os

ricos exemplos apresentados do “modelo japones” podem servir como

fonte de inspiracio na busca de solucdes concretas para os impas-~

ses atualmente existentes, respeitando, @ claro, a especificidade

brasileira. Servem também, e antes de mais nada, para mostrar que

hd caminhos alternativos aos rigidos modelos ocidentais, sem duvi-

da inadequados as economias periféricas, e quicd ja ultrapassados

em termos de eficacia histdrica. No modelo aqui esbocado, o padrdo

de crescimento pode e deve estar fundado no fortalecimento do mer-

cado interno, do que resultarad maturalmente (atencdo para a causa-

lidade), uma competitividade internacional maior e mais sdlida

Resultard igualmente uma economia mais estdvel, at@ porque menos

dependente das oscilacGes do mercado internacional e mais prepara-

da para enfrenta-las

A mudanca no padr3o de distribuica’o de renda, devera
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Propiciar um vigoroso crescimento que, por sua vez, colocara novas

PressGes de demanda sobre o tecido e a estrutura industrial. Os

Provdveis estrangulamentos de oferta deverlo ser atendidos de trés

maneiras expans3o da produc3o através de aumento de capacidade

Produtiva (investimento extensivo) e/ou através de choques de pro-

dutividade (investimento intensivo) Jd estes podem ocorrer por

meio da utilizac3o de novas tecnologias “hardware”, no sentido fi-

sico/material (TAF, bioteconologia e novos materiais), ou “softwa-

re”, no sentido organizacional/intelectual (TOSP). As importac6es

também terio um importante papel, tanto as supridoras de caréncias

genéricas, como as de natureza especificas (as reguladoras e as

estrateégicas)

Um desafio se coloca para as elites dirigentes brasilei-

ras: ajudar a desenhar, e a reconstruir, uma nacio melhor e mais

rica. A significativa votac3o que o Partido dos Trabalhadores pro-

vavelmente tera tido nas eleicées de 15 de novembro, expressa em

parte este desafio. Vencé-lo exige um senso de contemporaneidade,

ainda incomum entre empresdrios e politicos brasileiros. Para for-

Jarem um Pais contemporaneo @ preciso que percebam a

_

flagrante

viabilidade que ele tem de trilhar uma trajetoria de crescimento

rumo & democracia salarial, fundada na valorizac3o e na participa-

c3o0 trabalhadora. Mais do que nunca, uma postura menos espoliadora

potencializa a acumulac3o de riqueza nacional Independente de

ser, como sempre, uma quest3o de justica social este @ um impera-

tivo econémico atual.
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