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Introdugao 

0 objetivo deste artigo € o de investigar o desenvol- 

vimento industrial ocorrido no Brasil nos iltimos anos, suas 

principais interpretagdes e Perspectivas futuras. Serao enfati 

zadas, especialmente, as transformacgdes estruturais ocorridas 

Na década de 70 que permitiram um ajuste da economia brasilei- 

ra de tipo inédito na América Latina face 4 crise internacio- 

nal . Em seguida sero investigadas algumas tendéncias de mo 

dernizagao ora em curso que permitam extrapolar algumas pers- 

pectivas para os prGximos anos, 

A partir deste diagnéstico serao levantadas algumas 
questses sobre as alternativas e os desafios que se abrem no =e 5 

: : omicas de 

scenario brasileiro a partir das recentes medidas econdémicas 
estabilizacio e€ crescimento. 

seen or importante que 
O discurso de cen&rios, contudo, P B Beja. wadsee de uma auséncia fundamental. Trata-se da dimensao 

politica, dos atores-sujeitos que dao vida 4s opgoes e estraté 

gias. Mais precisamente, a dificuldade essencial reside em ar- ticular o Estado ndo como uma varidvel exdgena & aCUMMLaGaG © setor Governo - mas como um elemento enddgeno, de forma a 
ss Pyar conferir a esta uma dimensao politica.



Este ponto, decisivo, nos remete 4 crise do desenyol- vimentismo, que procurar-se-4 explorar na Gltima Parte deste 
artigo. 

1. A Industrializacdo Recente da Economia Brasileira 

A economia brasileira conta hoje com uma indistria 
moderna diversificada. Este pensamento, se formulado ha alguns anos atras, seria unanimemente considerado uma heresia ufanis- ta e desprovido de qualquer base real. Contudo, Superados os duros anos de 1981 a 1983, a economia brasileira encontra ex- pressivas possibilidades de crescimento, baseadas NO peso, no Ginamismo e na estrutura do setor industrial, Com ffeito; “Vea no periodo critico de 1981 a 1984 a taxa acumulada go PIB foi de -0,3%, j€ no ano de 1984 houve um crescimento POSitivyo ae 

4,58 e de 7% em 1985. Quanto ao setor industrial, houve um Cres 
cimento de 6,0% em 1984 e ©spera-se para 1985 uma taxa de 8%. Segundo os "Novos Cenarios Para a economia brasileira 
(1985/90)" realizados pelo BNDES, o ano de 1985 teve uma taxa 
de crescimento do consumo de 7,13; uma taxa de crescimento do investimento de 10,03 e a formagao bruta de capital fixo Sobre © PIB atingiu 16,98. 

ior nos 
que a economia brasileira vem apresentando com o exter 

= ar -esta 
Gltimos anos. Com efeito, como se procurara argumentar, 

i 

sie i ee mia brasi- 
segunda mudan¢ga foi fundamental por conferir a econo 

= : economico. 
leira graus de liberdade necessarios ao cresc imento 

1.1 - Estrutura Industrial e Transformagao 

ao tomada pe 
Conforme demonstrou Castro (1985) a opgao a 

. 1 bom nime- 
la economia brasileira em 1974, de a diferenga de um bo r ay 

i ri- 
¥O de paises recusar © caminho do ajustamento a partir dac _ 

aa m Se do petréleo e partir para uma estratégia de crescimento co 
endividamento, Marcou decisivamente a estruture produtiva. Con 
efeito, a énfase essencial do ry PND na produ¢éo interna de in Sumos basicos e bens de Capital, reyerte Oo caminho "natural" 
até entdo trilhado na economia brasileira de privilegiar o se- tor de durdveis de consumo. 0 Quadro 1 d& a grandeza das inver 
S0e€S realizadas POr género de indistria.- 

A magnitude destes investimentos gerou profundo im- 

pacto estrutural. "Este valor de jas inversiones en los setores 
estratégicos, que representan el triple de los realizados em 

1973 (ao de auge de la Producién corrente), demuenstra un es- 

fuerzo de acumulacién de capital y una diversificacién de ig 

estructura industrial en direcién de la industria pesada, sin 
Precedentes en la historia de la industrializacién brasileha" 
(Tavares e Coutinho, 1984, pg. 56).



Quadro 1 

> Investimentos em Setores Industriais Selecionados 
(milhdes de ddlares) 

  
    

    

  

Setores 1969* 1973 1994 197519771979 
Netalurgia 53.1 479.6 925.5 1065.8 948.3 1160.5 Mecinica 18-8 © 64.1 106.6 173.0 189.5 122.7 Mat.Elétr.e Cammicagdes 19.9 140.9 152.4 156.2 166.8 = 174.5 Mat.de ‘Transporte 131-4 349.8 417.1 489.3 460.2 567.1 Papel 0.6 37.5 55.2 113.5 348.6 147.7 Produtos Quimicos 72.2 280.6 361.6 367.1 797.2 723.4 de Nonetne as $44.1 1175.0 2607.1 3087.1 3886.7 3861.8 = 

= ————___ Fonte: Banco Mundial, Politica Industrial e Exportacdo de Manufaturados do Brasil, Rio de Janeiro, Fev. 1983. 
*) Estimado. Ver Maria da Concei¢ao Tavares e Luciano Coutinho (1984) . 

  

O Quadro 2 revela a concentragao dos in 
ves timen tos no setor de bens de produgao. 

Quadro 2 

Participacgao Relativa dos Principais Setores 
Industriais no Investimento Total no Setor Manufatureiro 

(milhdes de délares) 
    

1969 1973 1975 4979 

  

Bens de Produgao 
Metalurgia 

9.8 27.1 34.5 30.1 Material de Transporte 24.2 29.7 15.8 14.7 Produtes Quimicos 
13.3 8 19 ag. Subtotal 
47.3) (62.6 (47.3) @2.6) C623 Bens de Consumo 

Téxtil e Vestuario 16.5 6.3 5.3 2.6 Alimentos 
° 6.6 6.6 4.7 6.2 Bebidas e Tabaoo 
. 

4.8 2.1 2.8 3.1 
Subtotal 

. . 27.9 > (15.0 12.8: ‘LL.9; 
Se        

  

    

    

Deste modo, o crescimento econémico ocorrido no pe- 

riodo de 1974 a 1980 se deveu fundamentalmente 4 vigorosa ex- 

pansdo da capacidade produtiva em insumos basicos e bens de ca 

pital. Como veremos em seguida foi esta nova estrutura indus- 
trial que gerou, a partir de seu dinamismo, um amplo movinen 
to em direcao ao mercado externo. Por outro lado, a intensa- 
“substituigao de importagdes" implicou em uma expressiva econo 
Mia de divisas. Os Quadros 3 e 4 quantificam este processo. Pe 

lo primeiro percebe-se a concentragao dos efeitos dos progra- 

mas setoriais de investimento do II PND nos anos de 1983 e 

ini coe 
1984, Belo segundo infere-se o crescimento e o declinio do coe 

ficiente de importagoes a partir da maturagao dos investimen- 

tos, 

Quradvs 377 
eee 

Quadro 4 

Ganhos de Divisas Derivados dos Programas Setoriais 
(US$ milhdes) 

aay tes Ferti . Ano Petré * Papel, Prow lizan Produtes Total 

    

leo Férrosos *0§ Celulose riirgicos tes Quimicos 

2.696 1981 1. 59 Car 90 149 354 ——-1.029 

! 210 3.719. 1982 1..993 28 170 79 2181 
. 8 1.308 4.884 1983-2353 366 188 363 30 4,084 

\ 25 ‘1.307 = 7.403) 1984 4.494 353 «378 636 3 7-403) 
    

Fonte: Castro, A.B. (1985).



Quadro 5 
Quadro 6 

Coeficiente de Importagdes de Manufaturados na 
Industria de Transformagao 

Oferta Total de Manufaturados 
Variacao da Predugdo Fisica ~ 1980-1983 (3) 

    

  

. 
Bens de Consumo 

1949 1964 1967 1970 1974 1979 1984 
    7 Total da Bens de Bens Inter 

Periodo Indiistria Capital mediarios— Total 

  

  

  

Duréveis do Duraveis 13,9 6,1 7,1 8,0 11,9 6,8 3,5* 

\ 

| 

labor do de Nenu? ——_ 1980-81 —-11,2 -17,2 “12,4 -1,2 -25,3 0,6 Fonte: Politica Industrial e Exportagao de Manu aturados do 
on Brasil, FGV/Bco.Mundial. 

1981-82 - 0,3 -13,2 2,2 3,0 8,5 2,1 i Castro (1985). 

-' 

*) Estimativa de 
1982-83 ~ 6,2 -20,3 - 3,0 -5,0 - 4,0 5,2 

"1982-83 CIT = <43,0) 43,0) = 7,0 -22,0 “4,0 A transformagao estrutural da indiistria obteve, por-~ . | Prod a Cee ee 

t ueao 
. 

tanto, significativo impacto sobre o quantum e a Ppauta de in- : aA Equivalente , 
hee, Me “em 1983 a.a, 1977 1973 1978 1971 1978 1979 

portagées. Por outro lado, as exportagdes de manufaturas quase 

que triplicam a sua participagado nas exportacdes totais: em 

1970 eram respons4veis por 13,3% das exportacdes totais, em 

1982 chegam a 30,3%. 

A importancia destas *ransformagGes 86 pdde sar cor- 

retamente avaliada a partir da recuperagaio economica ocorrida 

em 1984. A profunda crise econémica dos primeiros anos da d&ca 

Ga, engendrada por um profundo reajuste face a Tecessao  mun- 
dial, nado foi suficiente para configurar um PYOCESSO de desin- 

dustrializagao semelhante a0 ocorrido em diversos paises da 

América Latina. Apesar da intensidade da crise, responsave] por 

uma regressao dos niveis de producdo dos setores de bens de ca 

pital, insumos basicos e bens de consumo duraveis Para niveis 
dos anos 70 e, mais intensamente ainda, um aumento @larmante 

Go nivel de desemprego industrial ~ ver Quadro 6—, as mudan 
gas estruturais se fizeram sentir na recuperacgao 

  

  

  
  

Fonte: IEI-UFRJ. Boletim de Conjuntura Industrial, vol.4, n? 2, 
abril de 1984, 

Com efeito, depois de acumular taxas de crescimento 

negativas, ° setor de bens de capital cresce em 1984 a uma ta- 

¥a de 12,83 e, om 1985, a uma taxa de 11,08. 

0 crescimento da economia brasileira em 1984 teve no 

setor xportador um componente dinamico fundamental. As @xpor- Soe 
tagoes de Manufaturados cresceram a um ritmo mais veloz que a 

Gvolugao do produto industrial. Tal se deu em fungao do forte 
crescimento da economia americana registrada no ano. Por outro 

iado, e aqui reside o elemento_estrutural mais importante, ° 
. 

Srescimento das ex S 2 ento da compe- 
titividade dos _manufaturados brasileiros. Como afirmaram Tava- 
TeS € Coutinho, na saida da crise "Tendis a verificarse, inelu 
50, uma modernizacién de la metalmecanica en el sentido de] a as innovaciones de equipos de numérico, revision delos Procesos



a 
e
e
 

de taylarizacién, ahorro y reconsercién energética". ( idem, 

pg.62). A recuperagao da produtividade do trabalho se deu mais 

rapidamente que o aumento do emprego da massa salarial. o Qua 

dro 7 apresenta os indices relevantes. 

Quadro 7 

Produgéo, Emprego e Produtividade do 

Trabalho na Indlstria de Transformacdo 

  

  

  

Anos Produgao Emprego Oa a 

1981 88,7 927 95,7 

1982 88,4 86,3 102,4 

1983 83,2 73,8 104,3 

1984 88,2 78,1 112,9 

1985‘) 94,1 82,3 114,3 

Fonte: FIBGE. 

(1) Jan-gulho. 

Em 1985, a dinamica do crescimento & explicada nao 

  

mais pelo "export drive", mas pelo crescimento do_consumo _in- 

terno. Mais precisamente isto se patenteou no 3° trimestre de terns 

1985. As exportacoes refrearam seu impeto e o consumo interno 

aumentou significativamente @ partir da expansao da massa de sa 

lario (aumento dos salarios reais e aumento do emprego). 

Face a esta dinamica registrou-se em 1985 uma recupe- 

racao do nivel de investimentos, especialmente no setor de bens 

de capital. Estes investimentos estado sendo enderegados em boa 

parte para a modernizagao das instalacdes existentes com visi 

veis impactos sobre a produtividade do trabalho. 

A partir destas transformagoes na base produtiva, as 

projegoes de crescimento realizadas pelo BNDES afirmam as se- 

guintes tendéncias para 1985-1990: 

a) espera-se uma taxa média de cresicmento do PIB de 

7,8%, para o preduto industrial prevé-se um cres- 

cimento de 8,7%, para a agropecuaria de 5,28 e pa 

Fa oO setor de servicos de 7,83. 

b) supondo uma expansao do comércio internacional na 

base de 4% ava, @ previsto um crescimento modesto 

das exportacces em torno de 2,4%3. As importacoes 

ae freee Crescer a uma taxa média real de 

ee con Saha hipdteses, é suposto o seguinte 

peat ie Balanco de Pagamentos: 

  

1988 

Balanca Canercial 13,2 13,1° "1358 14,0 13,1 12,5 
Servigos Ex-juros 3,1 3,5 4,0 4,6 5,2 5,1 
Juros - Recebimentos Lyd 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 
Juros - Pagamentos 10,3 9,7 10,4 10,1 8,9 54 
Saldo em Conta Corrente ‘ 0,9 1,1 1,0 1,2 0,7 
Investimento pireto LZ 1,4 1,6 1,8 > “ae Reservas Brutas Totais 14,0 16,6 19,2 : = een 22,2 26 

9 27,2 Fonte: Novos Cenarios para a Economia head i ' 

lleira BNDES, pg. 29, )1985~99) |
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c) as projegoes acima afastam duas hipdteses comumen 

te elevadas sobre o impacto da divida externa so- 

bre o crescimento econémico: 

- o hiato de divisas, culminando em um estrangula 

mento externo; 

- o hiato de poupanga, gerado a partir de transfe 

réncia real de renda ao exterior por conta dos ju 

ros da divida. Sobre o primeiro problema, 0 baixo 

coeficiente de importagoes gerado por forte subs- 

tituigdo de importacoes e a mudanga substancial da 

pauta de exportagdes,parece afasta4-lo como uma res 

tri¢cao provavel. Quanto ao segundo hiato, o da 

poupanga, as projecoes disponiveis parecem relati 

vizar sua importancia. No Quadro 9 @ apresentado 

o comportamento esperado da Poupanga Interna e da 

“poupanga territorial" (conceituada como prg me- 

nos o consumo, incluindo, portanto, as transferap 

cias). 

Quadro 9 

Taxas de Poupanga e Investimento 

S asa, 

1985 1986 1987 1988 1939 1990 

  

Investimento/PIB 16,9 17,6 17,6 18,5 19,7 20,7 

Poipancga Interna/PIB 17,3. 18,1 18,0 18,9 19,9 20,7 

Poupanea Territorial /PIB 22,0 22,0 21,7 22,1 22,6 23,1 

  

Fonte: By DES, 
Op. cit., p.34. 

  

ll 

OQ crescimento da poupan¢a interna parece ser compati 

vel com um nivel de investimentos capaz de sustentar um cresci 

mento médio do PIB em termos de 73% a.a. OS aumentos em termos 
de efici&ncia do parque produtivo deverao reduzir a relagao ca 

pital-produto aumentando viabilidade de tal crescimento. 

Desse modo, as perspectivas parecem apontar um cene- 

Tio compativel com um significativo crescimento do produto, Ga 
indistri ; - Gustria e da massa Salarial. Estas perspectivas, como se sa 

be, si : 
i 

+ S80 dramaticamente diferentes daquelas que se afiguram pa- 
ra ry s a 

“ . 
&@ Maioria dos paises latinoamericanos, particularmente aque 

les e . 
qu €xperimentaram terapias tecessivas ortodoxas. 

eZ 
a Modernizagao © Mudanga Tecnolégica 

Embora nado se POssua um quadro de informagdes razoa- re percebe-se algumas Modificacdes importantes na estrutura técnica da indistria. Ep 1985, Conforme atestam Suzigan e Kan- 
dir (1986) "a, indicacdes sao que nao se trata ainda de uma xe 
tom i A ‘ ada do investimento industria, emseptido amplo, com cresci- 

i - ; mento homogéneo da Capacidade instalada do setor, mas sim da 

ampliagao da capacidade de alguris setores e principalmente de 

investimentos em novas maquinas para modernizagao das fabricas 
e/ou introdugado de novas tecnologias. Uma das evidéncias neste 
sentido @ og fato de que o setor produtor de ecuipamentos Sofis 
tica « a i dos (isto €, equipados com componentes eletrénicos de SE 
t Be ae ’ 2 Tole num&rico) est investindo na ampliacao de Sua Capacig f ldade © atualmente registra niveis recordes de pedidgs de cart 

. = arteira © que nado ocorre com os gs segmentos de‘, . ens de i : Capital tradicio.
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3 

nNais ou sob encomenda." (pg.130). 

Estas maquinas que come¢aram a ser produzidas no Bra 
Quadro 10 

guuem 1977 por subsidiarias\de empresa alenas, tiveran ini- Pemanda de scc'") , produgo Local, Importagao e Exporta¢ao cialmente uma difusao muito restrita em fungao do alto valor 
1978/81 - US$ milhoes unitario. O grau de nacionalizagao destes equipamentos 6 muito 

baixo em funcao da insuficiéncia do complexo eletrénico no pa- 
_ 1999 a ies is. Contudo, o recente desenvolvimento da microeletrénica pode 

_ 
Producdo para o mercado local (1) 83,7 92,2 113,1 92,4 

giagrnn ©) Poezojatmenhar -Gkereulceuhictonalizacay daseac equi (indice) (100) (a0), (235) (120) pamentos aumentando sua oferta interna. Estima-se em 639 © es- 

ExportagGes (2) 46,8 42,6 
toque destas maquinas em 1980 contra apenas 99 antes de 1975 

, inte 
ins ee (152) (138) (100) ( 92) 

(Tauile, 1983). 

Produgao total (3)=(1)+(2) 114,5 120,5 159,9 135,0 

fates) (leo) = (106) (240) =~ (228) 
Em particular a indistria automobilistica passou por 

Importagdes (4) 
_ 

significativa modernizagao tecnolégica a partir do langamento 
(indice) 63,3 71,2 99,2 pee 

(100) (112) (157) 15 
dos “carros mundiais". Em 1981 a industria automobilistica de- D 5 

TESA ADE 147,0 1634 ~=—212,3~SS—«188,0 
sempregou 110.000 trabalhadores e, buscou introduzir Novas téc (Indice) | ' ' : Kos 

100) (111) (144 1 

nicas com alta densidade de equipamentos com base na microele— 

tronica. Em 1983 cerca de 50 empresas do ramo  aUtomebilistico Fonte: GEICOM, ver Erber (19g5) z 
* . ; 

e de auto-pegas utilizavam cerca de 150 maquinas ferranentas Gate (*) SCC ~ electronic Semiconductor components. controle numérico. A recente €volugao do complexo eletrdnico 

pode ser vista nos Quadros 10 e 1], 

De acordo com Erber (1985), "the number of computers 
installed in Brazil increased over 15 fold between 1973 ang 1982, 
Partly as a consequence of the diffusion of locally  produceq 
micro computers". (pg.4d1)}. 

A organizagao industrial do setor @ dominado por em-
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n Computadores Instalados no Brasil - Importados i computadores, protegidos pela politica de reserva de merca- 

ao do o iras dci governo. Contudo, apesar de fortes barreiras tecnologi- 

Quadro 11 i | presas trasnnacionais (ET) com excegdo do setor de micro e mi- 

e Produzidos Internamente, Por Classe(a) e | 

Origem do Produtor 
Cas . ‘ i. = ‘ @ financeiras intrinsicas ao setor ao final de 1982 exis 

1978-1982 - USS milhoes ti m. ‘ 
7 

am mais de g0 firmas nacionais. p avelmente, este este se- 

tor exem i = ' Plifica a nogao de “infant industry" ao axigir o apoio   

Classe e Produtor 
Valor A/D c/o Valor A/D c/D e 

setor se di + 
diversifica para componentes e semicondutores a estraté-   

| 

1978 1982 s | do ! governo como estratégia de sobreyivéncia. A medida em que o 

Classe 1-2 7) (83) (80) (19) gia de rese rv a i 
- ! # oe mercado se impoe como necessidade vital. 

A-Produzidos por fimnas 

nacionais 24,2 484,5 | 

‘ Asc 7 Hs B-Produzides por subsi- a | me @racteristicas do mercado e a organizacao da in- 
diarias a ' Ustria 4 

oe baneapel decisivo sobre a autonomia e Cifusdo tec 
120,6 116,5 nolégica. Esta quest a ‘autono sdo tec 

{| Ssae 80 pode ser percebida com clareza na e- 
C-Inpartados 

Volugao re 
| 

l4 4,8 608 ,0 | . compexo quimic =- 
oe: 0 papel ate desempenhado 

D-Total 

| pela Petrobras e a Petroquis 
Classes 3-6 i (73) (2) (54) i ze 

A-Produzidos por firmas | Os sac aa e 48,3 efeitos de encagéa ss ci 
mente ‘expewleise mento tecnoldégico foram extrema - _ 

S. Confor ' fi B-Produzidos por subsi me ate ce po: 267,9 945,1 i plantagao de uma pete sites Sta Lia Haguenauer (1986) a im- 
! imica Mode z 

rna no Pais - o setor cres= 

C-Importades 728,0 1,175,2 | wou a tma taxa de 13,636 2 n i } ““+ NO periodo 1970-80 - foi resulta Bop iat 1,002,9 2,168,2 do da capacitacao tecnolagica — 

arene nO refino do petréleo. Acuela, 
| vez possiblita, pre , 

= (2) (76) (19) (46) | : Sentemente, avangos em direcdo 3 Classes 1-6 
quimica fina, . ‘ 

ee ; i 
Com efeito, a estry 2.5 piodyzicos por subs 267,9 952,1 ree z tura do complexe quimico € bastan 

[st " - 
: + ong ! quilibrada. "0 complexo esta plenamente q —Importados 943,0 Le | base = Ssenvolvide na eucat | * Onde sdlidas empresas, com predominancj 716, 

cra de capital nia~ 
D-Total 

1,235,1 cion 
a 

| al, operam na fronteira tecnolégica, abast 
Diana Bee US 7ie= 

“cen ¥ Pe aians. Soe ey 1982-IBI, ver Erber op.cit: ! Mente o mercado interno (a m f0, Perfeita : 5 = § 25.0007, “Rtpementos: ene le Petréleo, por - £70.000, = _ § 20-000 ; 3 - ¢ 180.000 ; mms Guestio 

   

  

    

  

     

    

> ~ # 1.900.00; 6 - $ 3,000.00
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de recursos naturais) e exportando; seu segmento final - a ex- 

cegao de algumas areas, onde se destacam plasticos e fertili- 

Zzantes - est& desnacionalizado, dependente do exterior quanto 

a insumos e tecnologia... nao se completando no pais a cadeia 

produtiva base-finais que define o préprio conplexo." (pg. 33; 

34, Lia H., 1986). 

Contudo, ha indicagoes de modificagdes nesta rea 

com o acirramento da concorréncia entre grupos estrangeiros e 

empresas nacionais. Ha fortes investimentos em pesquisa e de- 

senvolvimento. E Gbvio que tanto neste caso quanto na eletroni 

ca a politica industrial jogue um papel essencial. Por outro 

lado, conforme ser&é enfatizado posteriormente, a @velucio do 

complexo quimico nao @ indiferente aos padrées de distribuigao 

de renda. O aumento da demanda interna ~ resultado do cresci- 

mento econGmico e expansao da massa salarial - é outro fator 

além ga politica industrial, capaz de acelerar a inbepracde da 

complexo quimico. 

Estas breves observagoes indicam que esta em curso 

um processo de modernizagao tecnolégica importante, com previ- 

siveis impactos sobre a est®utura industrial dos proximos anos- 

E bem verdade que este processo nao é homogéneo e€ generalizado 

a todos os segmentos produtivos. Ha atrasos flagrantes, resul- 

tados inclusive dos quatro anos recessivos. - AS perspectivas 

dependem,portanto, do estilo e agressividade da politica indus 

trial gue vier a ser dorado. 

LF 

1.3 - Alguns Resultados Sociais 

A secao anterior revelou que apesar da forte reces- 
Sa0 dos primeiros anos da década, a indistria possui condigdes 
estruturais de recupera¢do e modernizacao tecnolégica. O apro- 
TUNSaments' Uo processes a substituicgao de importagoesjem insu- 
mos basicos e nos ramos do setor de bens de capital, realizado 
na década Passada, conferiu ao Parque industrial um alto grau 
de complexidade ea dinamismo. Apesar de alguns problemas estru- 
turais relati ; a Fj 

attves ao elevado grau de internacionalizagao da in 
dustry a de po ¥ _ 

eo inadequacao da estrutura financeira no fi- 
Nanciament Oo de l ongo prazo, as altas taxas de juros e o enorme 
© heterogé 

geneo grau ; 

f = endividamento das empresas brasileiras , 
© desenvolvi 

imento in dustrial] tecente nao poderia ser descrito, 
rigorosament 

e, como i um desenvolvimento truncado. Esta caracte- 

seus segm 
entos mais dinam; 

Namis emsmicos com visiveis efeitos sobre o di- 
MO € competitiyi Tipe 

=. 
petitividade da economia/' contudo, se a indtstria 

Se diversi¢; Sific . : ae se dinamiza, ae 

or © mesmo nao pode ser dito esultado social do desenvolvimento, 
Bese ahs Spicer eae! concentrado, marginalizador. 0 Brasil representa um dos maio- TES exemplos da desconexdo entre crescimento e eqilidade. Acumu 

lagao e Miséria compde a polarizacao mais importante da socie- dade brasileira.| aqui, exemplifica—se dramaticamente, a j& an- tiga eee rf 98 denincia da CEPAL sobre a nao difusao dos frutos do pro- 
gres = so técnicy para o conjunto da sociedade. Ver Quadro 12
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Quadro 12 

Relagao entre 4 Receita de 203 da Populagao de 
Eqtidade: 

Rendas e de 40% de Menores Rendas 
Maiores 

argentina 3.6 
a dd 

Brasil @.5) rr 

chile 228 

Uruguai 
2.9 

coréia Pint 

Japao 1a? 

EEUU 
ae? 

Suecia 1.9 

Espanha 
2.4 

Inglaterra 
2.1 

Fonte: “world Economic Report", World Bank, ver Fanjzylber, 

1986, pg-20 

A mesma fonte revela ainda que © prasil, dos paises 

ranga de vida, o me” 

listados acima & o que possud a menor 
7 

nabitante, o mais paixo nivel d 
co por Pet 

nor consumo calori 

se 
larizagao- 

ial nao quadro soc 

jniqlidade do 
ario,y se agravou- 

jzagao, mas, ao contr 

m castro 
(1986) que "Oo 

4 nao mais cabe ~ se 

gubdesen
volvi-~ 

A segmenta¢a° S 

industrial 
par~ 

reverteu com 4 

ntido se pocemos afir 

riado no Bras 

ymar CO 

Neste 
se 

il em 197 

- gentro do perimetro 
do 

s dizer 
quanto 

ao 

que manufatureiro c 

conteudo 
quer como caso limite 

a Fr ento" ( 1985) o mesmo nado podemo 

e esco 

a
e
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social @ 
Oo dese nvolviment i 

ooiNeedas « ©. Aqui, se avolumam dramaticamente as 

aracteristi 
ee eristicas do subdesenvolvimento. A  despeit 

nares : E ° 

Oo present 2 de ae @ na retorica dos planos de desenvolvimen 

Oo, inclusi i i: 
ve no industrialista II PND, os resulta- 

dos so Cliais + 
oram p i ifios e desconc 4 ° crescimento in £ Sp + = 

i 

  

dust rial recent e ampli 
piiou a segmentagao ea | marginalizagao dos 

mercad OS urb anos det mabalho. Conforme Tavares, ocorreu histo- 

ricam ente "a existé neia de excedentes permanentes de poblacion 

abso] 
utament 2 7 tas 

ee sea © utilizables - frente ao desarrollo de las fuer 

uctivas 
‘ ; 

_ 

Ser som capitalistas - y, por lo tanto, incapace d 

etidas 

f Ss le 

ala explotacién capitalista en mercados de tra- 

bay 
Jo Organizados" traba- 

thadora mais or ent pg.22). Os setores da classe 

tados 7 re e nas esferas de mercado mais segmen- 

A ©norme anbevann progressivamente da massa dos assalariados. 

Tntogs al Sao salarial e rotatividade impedem que oS seg- 

hee, S855 any Sanizados do mercado de trabalho, sinalizem, pa 

© da massa salarial 0 ritmo e o crescimento Ge seus 
Salary 

Os, 
Tresul tados de suas lutas trabalhistas e do aumento 

geral _ da Produtividade da economia 

Por 
es 

outro s 
' lado, recaem sobre OS trabalhador assala 

. @s 
= 5 

— pecialmente para os subempregados cerca de 35% 

da PE ~ 
A em ] 98 t - 

0 a elevagao permanente dos precos dos alimen 

tos. A margj ? = 
aie Oe progressiva dos pequenos agricultores , 

ut S por significativa
 parcela da oferta de alimentos 

Para as a interno, esta na raiz deste processo. Atraido 

rados ades em busca de melhores condigoes de vid ; 

Pelos oligopsOnios mercantis, pelo difi a, @xplo- 

i1cil acesso ao cré 

dito 
e in stabilidade dos prec¢os, a Margem 4 

e@ todo Progress °
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técnico, vao constituir os subempregados nas periferias das 

grandes metroépoles. Por outro lado, a grande empresa no campo 

se desloca preferencialmente para a agricultura de exportagao 

em funcao dos sinais de mercado e da politica do Governo. 

O mais dramatico @ que, como escreveu recentemente 

Celso Furtado (1984) a industrializagao brasileira nao segue o 

estilo descrito por Lewis. A modernizagao tecnolégica e a alta 

taxa de acumulagao de capital reproduzem endogenamente um exér 
/ 

cito industrial de reserva. Os trabalhadores expulsos das ati- 

vidades tradicionais nao vem sendo progressivamente incorpora 

dos ao setor capitalista moderno. Este nao precisa daqueles , 

nem mesmo como exército de reserva. Marginalizados permanentes. 

A @estruigao das formas de subsisténcia pré-capita- 

listas o.alto crescimento demogr&fico, a subordinagao econdémi- 

ca, financeira e cultural ¢o campo em relacdo as metrépoles, a 

integracao da populacaéo através dos meios de comunicagao, agem 

no sentido de expulsar a populacao do campo e das pequenas ci- 

dades em diregao as grandes metropoles. Nestas, amplian os _mer- 

cados informais de trabalho em todas as formas de subemprego 

urbano. Neste ponto ndo ha no Brasil moderno, nenhuma novidade 
—— 

em relacao ao seu passado, que de resto, 6 comum ao continen- 

te. Amplia-se a heterogeneidade estrutural, faveliza-se a popu 

lagao urbana, agudizam-se aS Condigdes de sobrevivéncia da po- 

Pulagdo marginal. Assim 6 que em 1983, 49% das casas de fami- 

lia , . r S estavam na linha de pobreza absoluta. A incapacidade dos 

Servi = a 

gos publicos urbanos em ateuder minimamente as necessida- 
Ses basica = Es S da populagdo em termos de habitagao, saude, trans- 
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rt a oe Porte, Saneamento, etc., ndo sofreu qualquer solugao de conti 

nui : = 
dade ao longo dos iltimos vinte anos de industrializagao.So 

bre x ‘ ; a Populacao marginalizada recai, talvez, 0 aspecto mais dra 

mati . *¢0 do autoritarismo e elitismo estatal. Atrofiado em Sua 

funca ; ; $80 Social, recortado por interesses particulares, ° Estado 

se vé = eo - © sem uma légica e uma 6tica de coisa publica, OU, por ou 

tra, Os nao Concede a esta populacao o direito de cidadania. 

Nao~cj = a ss Cidadaos sao assim colocados frente a frente, em sua traje 

tori ; 
— ae Sobrevivéncia, ndo com o capital industrial, mas com 

9¢ 2 @pital Mercantil, jonais e modernos, 
em seus segmentos tradic 

equ ‘ ; ae Walizados em sua légica especulativa de curto prazo. Uma ae 
Sica 

“uma cultura que o Estado ndo inverte mas se submete. 

Este quadro nos remete a percepgao de que a crise fim 

a ue . 
amental que a sociedade brasileira enfrenta hoje @ uma crise 

St TeG fata ead len 
ico Politica. o capitalismo afirmou-se © constituiu-se plena 

mente mas, lado incapaz de 
© seu projeto histdrico, tem se reve 

: en aumentar as oportunidades de vida que possam assegurar o desen 

volvimento das potencialidades dos individuos- 

a. i i vol- / 

Trata-se, portanto, nao de um insuficiente desenvol- | 

| 
ja de um Estado de bem-es \ 

para a dimensao politi | 
1 

vimento da indistria, mas da existénc 

tar, o que nos remete, necessariamente, 

ca do desenvolvimento, paraa crise do Estado. /
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| 

aay 

2 ze ipetrutursian caracteristica fundamental do desenvolvimento periférico, re- 
- As Perspectivas str reais 

Sees oe 
| produz-se dramaticamente no campo social. A ilusao desenvolvi- 

. = - = mentista construiu-se exatamente por uma hierarquizacao estati 
O plano de estabilizacao e eliminagao da inflacdo a- 

ca entre os dois problemas. Como se fosse possivel resolver 
cotado em fevereiro de 1986 pelo Governo da Nova Repiblica ob- 

: ‘ Primeiro a crise do atraso, para posteriormente dedicar-se 4 
teve uma unanimidade espantosa e inédita no pais. 0 sey cara- 

ter de neutralidade distributiva e a vertiginosa elevacio dos 

indissociabilidade terporai das duas questdes. A redugdo do ten 
pregos nos meses anteriores explicam o grande concenso, £ na 

po de trabalho necessario, a diversificacao das oportunidades 

| crise da modernidade. Mas a complexidade reside exatamente na 

perspectiva de seu sucesso € na retomada do crescimento econo- | 
7 
: 

\ 

; 
© fontes de lazer para o mundo do trabalho, a poluicgao indus- 

mico gue se coloca o desafio aludido anteriormente. QO desafio 

2 
. trial coexistem como foi salientado, com _o insuficiente nivel 

@ precisamente este: a menos de uma ampla estratégia reformis-— ! ; om de saneamento, as insuficientes condigdes de moradia, nutricio 
ta as tendéncias em curso na-economia e sociedade brasileiras y 

oe nais, do transporte, com a miséria absoluta, como sacrificio 

| 

sao de repor sistematicamente_as contradicoes essenciais do | 4 
a | -  dndtil de vidas, com as doengas endémicas. BE uma-erise tanto 

subdesenvolvimento: marginalidade social e heterogeneidade es- \ . 
ae da insuficiéncia do Capitalismo quando uma crise de sua civili 

pruterer, Este quadeo: se Contigura a, dégpedity da aaauas.daldec. ~ 
Bee ‘ 

os #a¢a0, de sua_sociabilidade. ga0, modernizagao tecnolégica e aumento geral da produtividade 

Os
 © trabalho. E este enorme "gap" social gue precisa ser trans~ Ss a Giorgio  Ruffolo (micro-Mega 1986 ) a egundo iorg micro-M 2 

posto . Por outro lado, a despeito do gigantesco esforgo indus histdria ao capitaldomo modeenb: € Wie sucseske delconeMieoeake 
eetRitzanke eal igades 0 SA mouds Arua revolugao Tecnologie? | COMpromissos entre democracia social ¢ capitalismo. Neste sen- € consequente redivisao internacional-do trabalho, impoe ao pa tido, o Estado de Bem-Estar 6 uma solucdo de compromisso, de " ah is uma ativa politics industrial, comercial @ eeshelcgi en! pass { Politizacao ag econémico. No Brasil, como apontow egu- ticularmente nos setores d@ maior encadeamento tecnolégico. damente Francisco de Oliveira (LOS), Jo. ceconaniee sem- 

Pre_subsumiu_o social.—Rste sempre foi submetido a uma ldgica ao nestes ¢ € preciso explorar as 
: s ~ a “Hild é - 

Posta a questa ermos, @ p BR fcon6mica. a despeito da estatizacao, a politica pfiblica é re eerspectivas alternativas que se abrem. Desde logo, deve-se ae Gida por leis mercantis. O social nao se constitui como um po- 
; : 7 : " 4 pak 

~ 

Mientar a especificidade do "problema" social. Trata-se da_con lo negador do Capitalismo, reivindicando uma soluca&o de compro 

—probiemat socle 
°   MY: 

4 
vaveneia simultanea de relagGes_naéo-coet&neas. Se de um lado I mMisso. Desse modo se configurou mais bem um Estado de Mal-Es- 
nao 

= . 
P 

7 

Se gerou no pais um Estado de Bem-Estar, ao estilo europe, tar Social, hipertrofiando a légica ea fun¢aéo enpresarial do : 
Per out 

' 5 " ; Vana 

=O, este Estado ests. presentemente em crise. aA conviven Estado am detrimento de sua "fungao reforma". A ineqluicade faz 
Sa sin MLtanea dos Problemas do _atraso cor com os da_modernidade, -  
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Parte da prépria dimensao estatal, 

Neste sentido, uma estratégia alternativa deve supor uma profunda Mudanca do Estado, uma democratizacdo substantiva Capaz de j ivi . \ 
, B individualizar ° social enquanto elemento conflitivo 

Esta o = oncepeao revela-se importante por situar a 

te deve ser avaliado a partir 

ce sua Capacidade de melhorar as gac, de Condieses de vida da popula- GO, er 

Solidaria, Inegavelmente, tal 

ente indagar se a estrutura 

“" Projeto reformista que 
camente Sonsistente 

1 aoles © Politicamente viavel. sobre 
tal questao SO nos 6 POssive)] 

es tabelece, = o 
das ues 

fees envolvidas. um esbogo q 

tizacdo tecnolégica, na Microeletrs 
Sat ear ne automacdo tende a reforgar 9 : desemprego> 

©m direcdo a uma nova sociabili-_ 

25 

a dugao c) a estratégia exportadora na expansao da produg¢ 

au- dos tradables goods compete em recursos com o 

ic ? mento da oferta interna dos bens sociais? 

. : < 7 uma ad) uma estratégia distributiva 6 compativel com 

mento dos taxa de crescimento requerida para o pagamen 

juros da divida externa? 

rtagoes Vejamos rapidamente os aspectos e as argumenta¢ 

mais importantes acerca deste itens. 

\ 
—~ a) Historicamente, a literatura do desenvolvimento 

Sempre estabeleceu uma conexdo entre estrutura produtiva e 0 
Perfil da distribuigdo da renda. A critica ao estilo 
de desenvolvimento adotado na América Latina, em ger 
ral e, no Brasil em particular era de que reproduzia-se em pai 
Ses de baixa renda per capita um estilo de industrializagao - 
baseado no dinamismo dos bens de consumo duraveis - que supu- 

nha implicitamente um consumo de massa. Dai ter havido uma con 

tradicao entre consumo assalariado e consumo sofisticado. 0 se 
gundo se desenvolvia as expensas do primeiro. A_reconcentragao _ 
de_renda era necessaria para compatibilizar o perfil da_deman-/_ 
da ao perfil de oferta analise partia da configuragao de um 
"product mix" - resultado da nova internacionalizagao do merca 
go interno levada a efeito pelas empresas transacionais - fue 
requeria, por sua vez, uma estrutura produtiva a ele compati- 
vel. A este perfil de oferta, adapatava-se um perfil de deman- 
da concentrado. Esta légica de encadeamento associava dependen 
cia e Perversidade ao estilo de industrializagao. Os iltines 
quinze anos, mostraram contudo, duas tendéncias importantes .Fy
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primeiro lugar houve uma profunda difusdo dos bens duraveis pa 

ta amplas faixas da populagao. Do radio de pilha ao automével 

houve um amplo e diversificado consumo. Por outro lado, houve 
uma enorme diversificacdo da estrutura produtiva industrial - 

Talvez aqui possa se verificar uma debilidade importante na 4 

gumentag¢ao acima. A estrutura produtiva industrial possui ™™ 
; ‘ ae ao Ginamismo eridégeno capaz de inverter © sentido da determina¢ 

3 . = em dado pelo perfil de oferta. Sado os investimento cruzados 

* . = 2 . nove bens de capital e insumos basicos que vao determinar 9° 

é 
ly . 

~ 
a 

Product mix" da economia. Esta determinagao, contudo, nae 
Tine . 

- com vigida e diferentes perfis ge oferta podem ser compativeis 
- . 4 era & @ atual estrutura produtiva. © que determinava a rigide2 
a = ao w~atamente a pequenés do setor produtor de meios de produga’’ 
i ta~ basicamente o segmento de bens de capital e a enorme gravi 

~ . x lu Gao co crescimento econSmico ao setor de bens de consumo d& “= 
XO. Tar 

xas da populagao. 

; 3 eqia altel Neste sentido, & Possivel ‘supor uma estratégia a 
nativa com maior eqlidade a Partir da atual estrutura produti~ 

va industrial. 0 que nado quer dizer a manutengao do perfil de 

oferta. Este deve alterar-se na medida em que aumente 9 consu7 

mo assalariado e a demanda de bens-salario. Nao ha incompatiP2 

lidade entre a estrutura produtiva e um perfil de demanda mais 

desconcentrado. 

os : = m. 7 ce-n A discussao da evolucao da quimica fina forne 
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um bom exemplo. A atual estrutura produtiva do complexo @ com- 

pativel com dois perfis de oferta distintos. Um perfil "natu- 

ral" baseado na introdugao de novos produtos, na consolidacao 

de marcas e yoltado para um consumo elitizado. & possivel su- 

Por um outro,"desejado",em que a oferta se adapte melhor 4s ne 

cessidades da populagao, principalmente no que se refere aos 

medicamentos, 4 higiene pessoal no fornecimento de produtos sin 

téticos de custo unitario reduzido aos setores de construgao , 

eletrodomésticos, etc. (ver Lia Haguenauer, 1986). Por outro 

lado, este segundo perfil supde uma reorganizagad da industria 

no sentido de aumentar o seu nivel de nacionalizagao e, conse 

quentemente, uma maior independéncia tecnologica. 

O exposto acima da conta de uma possivel compatibili 

Zagao da estrutura industrial e um perfil ce demanda potenci- 

al. Contudo, se pensarmos na estrutura produtiva como um todo, 

a questao torna-~se mais compléxa. Com efeito, o abastecimento 

interno de alimentos é um dos elos mais fracos do atual estilo 

de desenvolvimento. 

‘ 

Tanto a questao agraria - a estrutura 

Propriedade da terra, o arrendamento, o preco especulativo da 

terra - quanto a agricola - prego minimo, crédito subsidiado, , 

Subsidio aos tradables - no se adaptam a uma estratégia de 

distribuigao de renda. No campo se conjugam o aciimulo das ten- 

iw . " ; a a soes da modernidade e do atraso cujo equacionamento & absoluta 

mente fundamental. 

b) Entre 1950 e 1980 0 emprego industrial no Brasii 

cresceu a uma taxa de 4,2% a.a. Este indice revela o dinamismo 

da indistria e 6 responsAvel pela modificagdo na composigao da
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estrutura Ocupa c ss Pacional da Popula¢ao. Contudo, mesmo nos. perio- dos de maior i 
prauade utilizacdo da capacidade instalada, o subem = A 

a ha po lcu da aumentar., Como nas analises de Marx, a Bi de al atrai, relativamente a sua grandeza , 
nor de 

mias de Subsistéy ian Por Outro, destréi as econo- Cia, aumentando © grau g i ~ Subempregaags. g & marginalizagao é 

Pelas variacdas na de al desemprego ciclico, gerado 
° desemprego est Bak °fetiva, S€gue existindo no Brasil, rutural , 

ende < do grau e da extensdo do "cir- = entre m eS 
a = F20 e, Presentemente na danca tecnolégica e acumula- ° S€ disy> a esi? 
oe = valiacao. pe todo sae B de Yazoaveis condigoes de 

~ ; ’ 2 quests a Tece nao encontrar fats cao ®strutural do desemprego pa 
sta Agua 4 ade ua Gui reside Wada no Crescimento industrial. 

e, POSSivelments 
VOlvimento brasileirg 
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ternacionalizagdo dos mercados internos supoe uma internaciona 
lizagao da técnica - via comércio mundial de bens de capital - 

uma estandartizagao dos niveis de qualidade e uma equalizagao 
dos niveis de produtividade e precos de forma a tornar anacré- 
nica a nogdo de técnica adequada. E possivel um pais capitalis 
ta escolher o que produzir, mas provavelmente impossivel - a 

menos de uma total autarcizacao - definir como produzir. 

hipdteses, Desse modo, s6 @ possivel especular duas 
nao necessariamente exclusivas: 

~ redirecionar os "Sinais de mercado" para o cresci 

mento dos setores com alta densidade de trabalho (agricultura, 

Produgao extrativa, construgao civil, etc.); 

~ Modernizagao dos servigos, capitalizagao do setor 
terciario, incluindo aqui os services de infraestrutura ( ver 
Baer 6 Rangel). Desde logo, vale notar que os estudos economé 

tricos disponiveis afastam a hipS6tese de que o setor exporta- 
dor possa ter uma importancia maior sobre o emprego (ver  Bo- 

nelli, @5), Trata-se, portanto, de um estilo de crescimento t&c 

nicamente neutro em relagZo ao balanco de Civisas j4 que o conteido de im 

Portagao destas atividades 6 virtualmente nulo. Por outro la- 
do, no caso da segunda hipdtese, sua viabilidade depende dos 
recursos disponiveis. Trata-se de uma transferéncia interseto- 

tial de excedente que depende, em Gltima instancia de uma alta 

Produtividade do trabalho no setor industrial. 

c) A possibilidade de uma estratégia de crescimento 

com maior contefido social 6 muitas vezes negada a partir do se
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guinte ar 5 X gumento: o endividamento externo impds ao pais uma 

lizada através , the ge um ajustamento estrutural voltado para a pro 

cugao dos trad 
pe centece que os bens sociais sao nao tra- 

dables, Haveria, Portanto r 

entr | conflito de alocagdo de recursos 
eas duas eat gh estratégias. se a Op¢gao tomada for a do pagamen- 
integral do se i = 

tament ~ sige divida, as possibilidades de um ajus m © face as demandas Sociais 5 ao dimi er Malan, 1983), iminutas ou nulas (v 

Este argum 
lento deve 

tura real Ser avaliado pelo lado da estru- 
Produtiy ae pelo lado do gasto do governo 

cupacd Pagao das instalagoes. Contudo,? 

a e de : 
ve-se a oferta agricola outra natureza. Circuns¢ere 

. como £¢ 
Sivelmente aos S€rvicos oi visto anteriormente - e,P0S 

urbanos a 

£ utilidad = c m 
i @ publica. Tanto w 
1Mplicam 

* &™ seu a ( com o esforco de €xportacgag Wacionamento, um conf1lito 

quanto o outro na, 

logi i 
°gica econémica rigida que 

"Sociaig" 
Pansao das exportacdes © simultaneamente a eX 

O que ta 
a8 modificacdes estrut Wvazusese Fossivel dizer é@ que 

ee Uturais da economi ; = 
eaminhos naturaign a brasileira apontam Pa 

i gue nao S0ciais, Passam pela priorizacdo dos bens 
Esta y, 

equerirj 
Mercag a um redirecionament : de 

©. Contudo © dos sinais 
’ uma das 

Caracte;yj Tisticas essenciais da econo” 

a 
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i i a £ xter= 
mia brasileira 6 de que os sinais de mercado nao se fazem © 

i a r acumu- 
namente ao Estado. Este articula-se enddgenamente com 2 

a inai 5 é rande 
lagao, de forma que os sinais de mercado sao também, em 9 

a 
~ 30 @ um 

extensao, os seus sinais. Neste sentido, reverte los n 

ones 
i ° é abli litico- 

assunto privado, econdmico, mas tambem publico e po 

erno 
Assim @ que, se visto pelo lado do gasto do Gov ’ 

ao ha a m i ecursos 
nao hA inviabilidade técnica. Nao existe uma massa de © 

i Seti e exclu- 
constantes a ser distribuida para objetivos mutuament 

3 jem subir 
dentes. Tanto a massa quanto a taxa de arrecadagao poder 

- = ir-se pro 
quanto os subsidios voltados 4 exportagao podem reduzir P 

gressivamente. 

-~ 
- isto simul- 

A dimensao relevante, contudo, e que 5¢ vist 

a 
do Go- 

t€neamente pelo lado da estrutura produtiva e pelo lado 

= = " inho natu 

verno, como um todo indissociavel, a reversao do “cam 

é a mF i erreno que 
ral" € a um sd tempo econdmica e politica. £ neste t 

a discussado da viabilidade deve se situar. 

ae aoe 

d) Esta questao 6 formulada em conexao coma 

a 
snes ami ado pa 

tao anterior. Supde-se que um crescimento economico volt PB 

: : ia @ o cres 

ra os bens sociais diminuiria o dinamismo da economia 

ad te argu- 

Cimento das exportagdes. As bases macroeconomicas des 

ta + to do 

Mento so altamente discutiveis. Em principiol o aumen 

a ari i uma di 
multiplicador gerado pela expansao dos salarios reais e, i 

lerar 
Minuicgao da relagao capital-produto vao no sentido de ace 

a taxa de crescimento, as exportacces e importacoes. 

revela-se 
e) A construgao de cenarios prospectivos
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GEL aioe para checar as tendé@éncias €m curso na economia, localizar 

alguns problemas e afastar outros tantos. Nos itens a, b,c, 4d, 
dissemos fu ndamentalmente que, do ponto de vista econdmico, os 

principai ; z pais elementos estruturais que se antepoem a uma melhor 
Gistribuigao de ' = renda 4 . ms a ; 

*zem respeito 4 produgdo de alimentos , 
e0s servi a i +¢0s publicos urbanos e ao desemprego estrutural. O e- 
5 ; = iuacionamento destas questGes - assim foi argumentado - nao pa 
rece colidi ae xr ocom os requisitos de crescimento, aumento das ex 

portacces e maior dinami é 
i 

- . 
me Smo, eficiéncia e modernizacao tecnold 

gica. Cont a g udo, a @ebilidade deste quadro estrutural esta em e- 
vVacuar o Est a stado enquanto sujeito essencial tanto na raiz dos 

roblemas qua , pr quanto no seu equacionamento, Conforme foi visto an- 
teriormente, a in i , eqlidade -~ caracteristica essencial do estilo 
de desenvolvimento brasi iro - fl ileiro nao se 

ao loca exter co namente 

Estado. Este - a su i 
" & estruturacéo social - configura o préprio 
es : 

estilo de) desenvolvimento am quel inequidade 6 9 elemento vi- =< f 
sivel, For iste mesmo; quando ea qndaea Sobre a viabilidade po 
litica de estratégias alternativas depara-se 

com um Estado imo 
bilizado politicamente. Balcanizag 

oe@, a des 
pPeito de seu cres- 

cimento, privatizado, o Estado vivenci 
a2.ouma prof unda crise po- 

litica. Acostumado a afirmar-se politicam 

ente pelo  desenvolvi- 
mentismo, a crise do desenvolvimento @ a 5 : 

ua crise. pe C sse modo, 

trata-se agora de reconstruir a crise ideclégica do desen i 
VOLV. 

mentismo que @, ao mesmo tempo a crise do Butadondesenvodvanen 

tista. 
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3. A Crise do Desenvolvimento 

"The rationalistic phlosophy of the eighteenth 

century, upon which the French Revolution had 

been based, was still the background to most 

people's thinking (Saint Simon's education had 

been supervised by d'Alembert); but this ration” 

alistic philosoph, wich had been expected to 

solve all the problems, had failed to rescue 

society from either despotism or poverty". 

Edmund Wilson (*) 

Face ao conjunto de transformagoes estruturais por 

que passou a economia brasileira, o pensamento progressista bra- 

Sileiro vivencia um profundo impasse. Essencialmente © sucesso 

do desenvolvimentismo conservador em promover 0 crescimento e 

@ industrializagdo vai engendrar uma progressiva perda de sua 

identidade. Vejamos rapidamente o seu roteiro. 

Como se sabe, a tradigao da Cepal associou 9° subde 

— ai vats = ; méri 
Senvolvimento ao estilo da industrializagao ocorrido 14 Ameri 

, = = . : imento 
Ca Latina no pés-guerra. Nao caberia aqui fazer © movime 

que levou cerca de 20 anos, entre a defesa entusiastica da in 

@ustria e a constatacao de que o estilo em que esta se deu nao 

3 3 ~ . a- 

SO nao resolveu caréncias sociais acumuladas, mas, anteSs 

9¥avou a iniquidade social e a heterogeneidade estrutural. 

O paradigma do crescimento e misérias anhou for¢a no 

8 le 

(*) To The Finland Station, Doubleday & Co., N.¥., pg-80.
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Ps ' 

. Es- 

Fensamento Progressista latino-americano nos anos 60 e 70 

sim se Pensou, 

Problemas que se Supunha estar intimamente interligadas: de um 
lado, ao basear-~se Preferehcialmente no merca de interno e nos 
S@tores nacional e estatal Permitiriam deslancha 
de form 

ndustrializacio era este, 

con- 

havia um con- 

censo pelo menos entre os ©Conomistas @8sociar este as 

tilts: .ao que Castro (1985) denomingy a 
St C1983) ana que requeriria um perfil concentragq, 

movel" ou, segundo Panjzylb 

Oo da contradicado édicional, tipica do Capital nizado, ao processo de acumulacdo, 
de renda, resultado inevitavel gg estil ° ge" industrializacao- 

somavam-se as Caracteristicas histéricas do fesenvolviments pe 

riférico latino-americano g idade €strutural,em que 
* Permitia combinar em @ esdrixula a Bélgica e a Ina 

de Bacha. 

um 
amalgam 

ia para usar uma alegoria 
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por 
Este tipo de analise, hoje nao h& disputa,pecava 

a rm economicismo 
além de um certo ce 

eS ; ; aL 

um eno 

. alta tax 

reza do capitalismo. Economicismo porque — ae nner concentragdo da renda uma lei de ferro do capita : en - 

z 
Wim; (mistificador) porque cone Spon = - de homogenei- Cepal, 3 heterogeneidade periférica um paradigma 

dade céntrica Simplificado 
e abstrato. 

ater te cara 
; ar um for 

F 
a lhe podia neg 

Contudo, nado se 

er i a apontava i ializacao £ i A itica ao estilo de industrial ¢ 
reformista. i 

a: 

3 r c Cc j nei ° ¢ iai eto esse Plexo de rela Ges sociais como obj 
Para o com 

bre o 
No ual veri derar. i ia consi q uma estratégia alternativa dever 

ista poderia se dar 

limite, 6 socialismo,mas o espectro es do estilo adota- io 
“m um quadro capitalista em ee a8 ieee Esta possibili- 
do, crescesse distribuindo e ndo concentrando. iorizagao clara Be 

dade so seriapossivel economicamente com uma p a oak ae do setor de bens de produgao e do setor de bens austeets 
onsumo 

Satariado em detrimento do setor de bens de c légica, uma am no 

ending: Tal priorizagao possuia uma face +8 ae ase 
ista 

9ricola, © outra financeira. Do ponto de vis _. <a 

oO 

P°Ssibilidade Supunha um amplo processo de dem 

internacio 
ndicionantes i 

9°rosa autonomia do Est 

Nais, 

i iro , A este ro brasileir Pp grama oposicionista, °o Estado 

leixan uestao social e distributiv romovia em a a, Pp SH q i ’ 
do ao longo 

; 

ados di 7 bstitutiva de importa¢oes da politica su e 0, uma ousa 
i. 

bens de capital (ver item anterior Con 
Os insumos basicos e 

f e di ° act Vv ve de Pp e é@ bom que s is isi 1 sta olitica, ue, ace ma g
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92, sempre fez 
ponta de j , © ideologia desenvolvimentista t t da anto o 

= 

ja se 

Pp 1 Progressis q 

ia 

ando d 
; 

aid 

en amento 
ta u 

eologia conservadora gu ¢ c onal, 
en Ee Vv ento externo e i 

ranca na 1 erao orm endi idam n 
1 S por uma nao n 

Oo i 
* 

a menor especulaca £ 

art. culado 

nanceira 

Desse m 
odo, se a : - 

era cumprido, a 5 Parte do ide’rio desenvolvimentista 
= , ua re ~ 

lenta. u Producao soci‘al na nta. Uma vez mais ao poderia ser mais vio ; oO 
a indust . 

ed: i Ss alizacao se afirmava, a despei- 

sem resolver uma so das que questoes qu € © pens amento 
vai odin’ Progressista teimosamente af i afirma 

gica da acumulagao de capital, | Inicialmente, as transformagoes 

ay yf 
= 

éfai corri jiberais" Ocorridas na segunda metade dos 60 e que se magnifi 

cam nos 70, foram interpretados como o fracasso do Estado de- 

volvimentista ea vitéria de um novo pacto conservador cujo 
sen 

internacional 
centro gravitacional era o alinhamento politico 

dos EUA e uma ordem interna baseada no dinamismo © 
A hegemonia 

Este Estado 

crescimento dos grupos monopdlicos internacionais. 

funcionalizado 
era, 

o de jndustrializagao nos segme 

como executava uma 

a um so tempo incapaz de prosseguir © pro- 

ntos mais complexos do se- 

cess 

dutor de bens de produgao, politica 
tor pro 

oncentracao de renda visando transferir re- 
antipopular © dec 

alariados de base para as camadas médias. 

m a crise 

Desse 

cursos dos ass 

modo, parecera que a crise do populismo marcava tambe 

do Estado desenvolvimentista. 
A matriz do autoritarismo estava 

do modelo economico social exclucente e dependente. 
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A #9 
politica estatal de aprofundar a industrializagao 

levada i ’ a efeito na segunda metade dos 70 em um ambiente profun’ 

damente autoritario e estatizante agucaram as interpretagdes 

Sociolagicas sobre o Estado. Como nas formulagdes de O'Donell, 

© modelo burocratico-autoritario, parecera ser a contrapartida 

oe da industrializagao pesada na periferia. A indus- 

coe autoritaria parecia assim, substituir.o autorita- 

Fismo desindustrializante (Fiori. 1986). 0 autoritarismo era 
a ; forma obrigada do Estado na periferia sem que as conexoes com 

9 deseny lvi ‘oO i i imento ficassem inteiramente esclarecidas. 

A i 5 
ses ieee, que ea a mundial no 

eae enorme crescimento da divida externa que 

at guia a economia latino-americana e brasileira, e a gene- 

izacga t “geo de terapias monetaristas nos principais paises lati- 

ameri ? ry icanos redireciona o sentido do pensamento progressista. 

ic waitin bara a defesa intransigente da industrializagao, 

efesa da j = 
Waite L estatal contra os intentos moneta 

ili 5 ~ iZacao. Como nao poderia deixar de ser, o de- 

senvolvime ntismo e s 

nquanto ideologia unificadora se reconstitui beanies stitui 

discu rso liberal q 6 : 
fl S Paises desenvolvidos e do FMI, o pensamen 

Progressi 
: 

sta reafj firmava o caminho nacional desenyolvimentis t 
ta, Esta re consti 5 tituigao, contudo, possui uma peculiaridade n a- 

Cional radi c almente distinta das demais economi lati ias latino-ameri 
canas: 

- em pri primeiro lugar, diferentemente de paises 
Chile e 

A ae 
Argentina, o liberalismo no Brasil a 

ae 
' esde 

jamais consegui u construir um j projeto econsd no- 

s@ na entr a ada é 
° a década o secular dilema americano: a
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mico alternat ivo capaz de disputar a hegvuuunia do 

desenvolvir entismo e do industrialismo; 

- em segundo 1 ugar z i gar, © pais irrompe a década com uma 

A estru : tura industrial comple ‘ iB 
plexa e diversificada. 

industriali ao ja rializagao ja era um "fait accompli”. 

A ,g ; 
| primeira peculiaridade faz do projeto desenvolvi- 

mentista um terreno comum entre conservadores © progressitas 

com efeito, a ideologia do desenvolvimentismo torna a dialétin 

ca entre a esquerda e a direita uma oposicao entre progress© a 

conservadorismo. Na peculiar situagado brasileira esta dialéti~ 

ca @ inteiramente idealista. Foram os conservadores, que no pe 

struiram a indiistria moderna: Por outro lado, desloca © 

amente distingile 
der con 

sentido da opesigao fundamental que verdadeir 
process° 

da da direita: uma diversa abordagem sobre 0 

o a esquer 

de mudang4 social. Um fundado sobre o processo competitivo, 

@ a - . - > : = i i 

peragao solidaria, em diregao a uma nova sociabili 
outre na coo 

dacde- 

peculiarida
de, o salto qualitativo

 da in- 

imentista a sua visao glo- 

parque 

a segunda 
rojeto desenvolv 

retira do Pp 

rata de completar um 

pistorica: 
nao mais se t 

aystrial 
capaz de abrir caminho er diregdo a uma Konomis 

indu 
e 

i ja ve e ele 

O 
ea. O futuro industrial

 J4 se 

i 
oma © homogen 

mais 
auton 

nao traz consig®? 
qualquer 

utopia- 

i 
ja-Se 

ortanto 

oO gesenvol
vimentis

ne 
atual diferenct?

4 se, P 
r 

i 
i ao es 

i 
izes: 

4 utopia, 

d passaco 
aquele 

possuia 
duas matr 

Oo 
s 

. 

oo. 

tilo q a filosofi - a racionalista do tipo Saint Si 

mento de ara ; um si i aa istema nacional de forgas produtiv aie as como em 

troncos s a. @pararam-se de do i i - modo irreversivel.Res 

olvimenti oo smo moderno a a efesa, sem ixa paixao, da mo- 

der nizagao i oO ind i ustrial e do crescimento econdmi Oomico. 

Num mo mento em i een que a intensificagao dos -conflitos ¢ 

emocrati bes a tica relocam todo o drama social lad a acumulado ¢ 

1 percebe- se um pensamento progressista desorie ien- 

ado na medida em que: 

- Perdeu = t suas ma ri 4 logi i : cro matrizes ideolégicas socialistas; 

- auto-criticou a i volv ; utopia do desenvolvimentismo; MO; 

-— desfi gurou-se i teoricamente, afogando-se no conjun 

turalismo. 

esta cri = ise de paradigma e de projeto, vem se! 

modernamente re aed e so colocadas as questoes nacional, e 

al. & neste co é ual ntexto que se poe o d i - esafio fund : amental: q 

a espe — in 
politica e econdomica de um projet cificidade jeto progressis 

tae 
reformi rmista para o Brasil de hoje? 

Subjacen = = 

“ncontra~se ect & Gride\ do! /pensamentod
ssenyoly se aaa 

eh are a avelmente a crise do Estado desenvolvime
ntis 

i : 

= 

Gicie. 4 a o aspecto mais importante, sempre cons 

© projeto histoérico das nossas classes dominantes % 
= 

. 

0 funa s : amento d Se c ‘ d - da soc eC. o rescl i if in ieda s mento s gn icou us 

trq. aliz ar-se a + nao se alterou, f , fundamentalm ente a natureza do 

Estaq 
9. Co mo foi sublinhado recentemente, " , "se. O Estado Desen-
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mico alternatiyo Capaz de disputar a hegununia do 

- em segundo lugar, 06 Pais irrompe a década com uma estrutura industrial Complexa e diversificada. A industrializac3o j& era um "fait accompli". 

conservadorismo, N 

ca © inteiramente idealista. Foram og conservadores, que no po 
der construiram a indistria moderna! Por syixs lado, desloca o 
sentido da °posicao fundament al que verdadeiramente distinglle 
@ esquerda da direita; 

de mudanca social, 

outro na cooperacag Solidaria, 
dade. 

industrial capaz de abrir ceaminho em 
mais autoOnoma e homogénea, 

Srevann nao traz consigo qualquer utopia. 

0 desenvolvimentismo atual diferencia-se, Portanto do passado. Aquele Possuia duas matrizes: a utopia, ao es- 

39 

; 
o desen- 

tilo da filosofia racionalista do tipo Saint Simon e ware 

> 7 as i 

volvimento de um sistema nacional de forgas Prete Ae 

5 rsi oe 

Tiist.. Bete. dois troncos separaram-se de modo a ren 
tou ao desenvolvimentismo moderno a defesa, sem paixao, 

‘ conomico. 
Gernizagao industrial e do crescimento e 

itos e ifi a -conflito Num momento em que a intensificagao dos 

i ulado e ocial acum 
@ abertura democratica relocam todo o drama s ig 

™ i orien- sista des 
Sempre adiado percebe-se um pensamento progres , 

ado na medida em que: 

- Perd = ialistas; i icas sociali u suas macro matrizes ideoldgica rde 7 

auto- volvimentismo; o-criticou a utopia do desenvolvim 

onjun- -se no c desfigurou-se teoricamente, afogando 

turalismo. 

: vem sen 
Face a esta crise de paradigma e de gees ae 

: a = 
do modernamente recolocadas as aes? aaa wie qual 
cial, § neste contexto que se poe o desafio fundamen iad a ®Specificidade politica e econdémica de um projeto P 

ja? 
tae reformista para o Brasil de hoje? 

imentista. Subjacente 4 crise do pensamento ee imentis volvii = 
€ncontra-~se tnevitavelmente a crise do Estado degen empre cons ‘ * 

Ss! ib — 

ta, Este, @ aqui reside o aspecto mais tiie eli tii yoes no projeto historico das nossas classes qT 

amen Ss t if dus- i sign icou in dq ’ d ociedade € o crescimento to as . 

fundamentalmente a natureza do 

" @ Estado Desen- 

= 
u 

trializar-se, nao se alterou, 

mente, 
Estado. Como foi sublinhado recente
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volvimentista gestado desde a 12 G.M. (nasce embalado nos a- 

nos 30 e ativado a partir do Estado Novo. Nasce autoritario, co 

mo unica forma de arbitrar e repor as regras de convivéncia oom 

a heterogeneidade; e nasce industrializante, como Gnica forma 

de responder 4s restricdes externas, atendendo 4 complexidade 

crescente e irrecusavel das demandas internas.” (Fiori, 1986, 

pg.43). 

Torna-se cada vez mais real a descrenga.na capacida- 

de reaglutinadora do Estado Desenvolvimentista - este concenso 

em torno da agao estatal como Gnico caminho do desenvolvimento 

nacional e social. E neste sentido que a questao de um projeto 

progressista deve se colocar. A depender dos rumos da luta po- 

litica a ser travada @ possivel supor dois desdobramentos pos-— 

siveis: uma recomposigao da ideologia e do Estado Desenvolvimen 

tista, com o que se mantém, com modificagdes marginais, ° 

estilo de desenvolvimento até aqui percorrido, ou, uma nova 

rearticulagao politica e social abrindo espa¢o, para um novo 

estilo, mais equitativo do ponto de vista politico e social. 
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