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1. Objetivos principais 

O presente trabalho busca explicitar o contexto politi- 

co, as linhas tedéricas e a organizagdo geral da pesquisa ESTADO: 

MODERNIZACAO TECNOLOGICA E BEM ESTAR SOCIAL. 

Conforme descrito em documentos precedentes, 4a pesquisa 

propSe uma andlise da politica industrial em trés paises: Italia, 

Espanha e Brasil, durante o ciclo de expansdo, crise e ajuste que 

caracterizou as relagdes econémicas nas décadas de 70 e 80. 

A temdtica central do trabalho ¢ a resposta do setor 

piiblico ao desafio sécio-econémico, que se apresenta com a crise 
econémica dos anos 70, e dentro deste contexto, o estudo das re- 

lagses entre: o sistema politico, modalidades de intervengdo es- 

tatal e politicas industriais. 

© estudo comparativo visa elucidar, as formas pelas 

quais, sociedades que compartem certas caracteristicas chaves na 

relagdo Estado/setor produtivo; Estado/sistema politico, reagem a 

deterioragdo das bases de suporte de seu crescimento industrial, 

€ compsem respostas politicas aos desafios postos pela crise da 

década de 70. 

, Através de um balanco das politicas e estratégias in- 

dustriais, utilizadas frente aos impasses da crise, procura-se 

determinar: a posigdo do sistema politico na gestdo dos conflitos 

@ o surgimento ou ndo de modalidades alternativas de regulagdo 

das relagGes industriais. 

O conceito de politica industrial utilizado é de amplo 

escopo, abrangendo trés tipos de determinagGdes: o financiamento 

das atividades industriais (politicas de crédito e investimento), 

normas reguladoras das relagées industriais (politicas de saldrio 

e emprego) e metas industriais especificas (expansdo de setores, 

inovagao tecnoldédgica, competitividade internacional, reconversdo 

de setores maduros e privatizagdo de setores estatais).



Uma série de pressupostos determina a escolha da poli- 
tica industrial como varidvel dependente e a selegdo de paises 

i se 
que compsem os estudos do caso. Propéde-se que a crise que 

70, colocando internacionalmente em choque os 
Ssuportes macro-econGmicos do crescimento industrial, 

instala nos anos 

traz nova- 
- . — . 2: . e 

mente para o centro do debate politico as relagdes industriais 4d 
produgdo tanto no que diz respeito 4 possibilidade do crescimento 

: a . . . : . Bo- 
econémico, como a persisténcia de conflitos redistributivos ( 
yer, Coriat, Piori, Gabel), 

‘ no Diversamente do Previsto pelos analistas da OCDE ‘ wrecra 
. iro 

inicio dos 70, a crise ndo se limitou a um descontrole finance 
conjuntural mas, i wy Omi- afetou seriamente as bases da politica econo 
ca, que haviam garantido a prosperidade dos Ultimos 30 anos. Da 

s . 2 . . - = s oO ™m 
mesma forma, as estratégias industriais de ajuste a crise, poe 
em questao a eficiéncia e a equidade dos sistemas politicos e se- 
tores produtivos. Questionam-se tanto as implicagdes sociais das 
politicas industriais do ajuste como a capacidade de gestdo demo- 
cratica do Estado frente a situagdes de crise (Offe, Habermas). 

Apesar de sua natureza internacional, 
sequéncias particulares 
dia, 

a crise tem  con- 
Para os paises de industrializacdo tar- gue se utilizavam da mediag&o financeira do 

Para gerir conflitos distributivos, 
vindos de ciclos curtos, 

setor publico, 

e entraves na acumulacdo, ad- 
porém intensos, de modernizagao indus- 
@ sobreposicao entre os conflitos fi- nanceéiros inerentes ao seu processo de 

trial. Para estes paises, 

crescimento econémico e a 
geram um somatério de 

ma politico de dificil resolugao. 

crise internacional, 
desafios para o siste- 

A partir do primeiro triénio da década de 80, as res~ a0s dilemas postos pela crise, 
tégia de ajuste bem delimitada, 
medidas 

BOstas se organizam em uma estra- 

tornando possivel distinguir, 45 
stop-gap", das sementes de uma eS- 
Tomando como base o percurso 44 

conjunturais de tipo " 
tratégia de mais longo prazo,. 
crise e 7 r i, i ijais os tracos mais persistentes das estratégias industri 
de ajuste propde-se que a pesquisa se organize em torno de: 3 tempos 

e 3 macro va a i erados 
Vv Oo consid 

ria eis Com respeito aos tempos, ser 

°o rocesso vi i momento da se o 
p de expansdo imediatamente pre 10 a cril , 

Pp j i inalmente a es 
cr i se e aS oliticas de defesa con unturals, ef 

inei artir de 80. tratégia de mais longo prazo que se delineila a p 

o s . 1 : 

Cor Vv veis se analisara: 0 sistema po . . ; i 

respeito as arla 1 

acu-— 

o decisoério tico de representagdo de interesses e seu process va 
tus ‘ egula jacente, o papel do setor pliblico na diregdo e r a auaqeueetes 

' iti industrial mulagdo indsutrial, assim como as politicas ind 
i hado. te, entendidas no sentido amplo acima detal 

s rocura respon- © desenho proposto, detalhado adiante, procu 

der 4s seguintes indagagées principais: 

iai jdas represen- a) Em que medida as politicas industriais empreend dies 

i ionamento tam uma modalidade alternativa, ao relacion 

i pd tente entre Estado e setores produtivos? 

j idas incidem so- b) De que forma as estratégias de ajuste escolhida 

Gmi ises? bre o perfil sdcio-econGmico dos pal 

gq es oO el sses E 
ntido as formas de repr ga nt e 

c) Em ue se enta d er orafn 

4 iP] alteradas pela crise e reformuladas pelo ajuste: 

do tema P itico e st do tae 
a relagdo entre s1s ol E 

d) De que mo 
a afe 

4 ? é afetado pelo processo de ajuste? 

j : ectos gerais. 2. Ciclo da crise e politicas de ajuste: asp g 

Snio e meio que hoje nos separa da crise dos 70, 

ermite wieiaee Weiastatote gerais sobre o prsey seu impacto e 

: if ase e diversidade das politicas de ajuste queen 

soni 3, sete versoes mais radicais, que no inicio dos aa 

haviam diagnosticado a crise como: desajuste conjuntural ma 
‘ ‘ 5 Ao in- i xaustdo de demanda, disfuncionalidade da produg¢ conémico - e



dustrial de massa e ingovernabilidade das democracias, permanece 

ainda um universo de incerteza, com respeito & possibilidade de 

encontrar saidas consequentes da crise, utilidade dos instrumen= 

tos econémicos disponiveis, assim como o escopo, caracteristicas 

@ composigaéo das relagées econémicas internacionais do pdés-crise 
{Mc-Craken, Hungtington, Crozier, Piore). 

O proprio processo de ajuste, se encarregou de’ desmis- 
tificar as expressées mais simplistas. Tornou-se patente, qué oS 
eventos dos 70 nado foram meros desajustes conjunturais, e que a 
crise tampouco se assemelhou a experiéncias ciclicas anteriores. 

Diversamente dos anos 30, as economias nacionais haviam atingido 
um alto grau de internacionalizagdo e regulagdéo interna, e conta- 

vam com amplo repertdrio de instrumentos anti-ciclicos. Nao obs- 
tante, a crise golpeou duramente as perspectivas e a performance 
de crescimento econémico e o Estado neo-keynesiano, apesar de 
seus mecanismos reguladores se mostrou pouco flexivel e eficaz no 
combate. Ao contrdrio do previsto pelos tedricos da ingovernabi- 
lidade, as instituicdes democrdticas de representagdo e gestdo, 
perdem legitimidade e eficiéncia, nao por 
mas por 

excesso de demandas, 
ineficdcia de agao. Nas democracias parlamentares euro- 

péias, aumentam os numeros de decretos de urgéncia e a incidéncia 
de crises de gest&o, contribuindo para a perda de legitimidade 
dos partidos e controle e eficiéncia dos sindicatos. 

Da eclipse das teses radicais, nasce um 
ximativo sobre as expectativas 
crescimento, 

consenso apro- 
para o futuro: baixas taxas de 

dificeis aumentos globais de produtividade e intensa 
competitividade no mercado internacional. Crescem os nimeros dé 
possiveis competidores, sem um equivalente incremento na demanda. Desaparecem os antigos mercados cativos, aumentam os investimen- 
tos, opgoes e tentativas de especializacao tecnolédgica, sem qué 
no entanto se alargue o oligopélio da alta tecnoldgica. 

: : : jonal O volume de fluxos financeiros no mercado internacion 
‘ : ér- nado repercute necessariamente na produgdo industrial e no com . : . : : . : r- 

Clo internacional. Wa Primazia do universo financeiro, os recu 
SOS continuam caros e concentrados, Na batalha pela diversifi- 

cagdo crescem os niimeros de mega— grupos sem mercado primdrio. 

No front interno, o abandono da _ indexagao see 

contribui para o controle da inflag&o, sem no entanto venides de rigidez dos saldrios e dos pregos. Da mesma forma, as me aéticit saneamento das despesas pulblicas, nado eliminam o peso do é . 

fiscal. Pelo contrdrio, tornam-se mais visiveis os limites . 

transformagdo da arrecadagdo publica e apesar dos varios expe 
mentos, na estrutura das cargas tributdrias. 

No que tange aos encargos sociais, as tentativas 

radicais de limitar a responsabilidade publica cone m ° possibilidade de retroceder nos beneficios sociais. _ : “ua 
que cresce em consenso é a falta de eficiéncia, aeaues dos "4 9° lidade dos servigos ptiblicos. De todos os problemas ci . juste 
desemprego, que melhor exemplifica o limite das medidas So uni 

© 0 escopo das dificuldades a serem enfrentadas. Longe aradigma verso dinamico, preconizado pelos analistas do novo P navi 
tecnoldégico, o que vem a caracterizar o momento atual, com nem 

dade maior para os paises de industrializag&o tardia, ¢ 0 hathe 

prego crénico que se associa & dualidade do mercado de tra : 

As transformagées nos setores produtivos nos anos 

60,haviam levado 4 revisdo das premissas sob as quais, se a 

sava os conflitos industriais. Eliminada a natureza classiata os 

conflitos, partiu-se para a hipstese de que os conflitos Sonor 

cos em sociedades industriais, cada vez mais” sistémicas, on 

constituiam mais ameaga para a reprodugdo do sistema como um ° 

do. Em sintese, previa-se o desaparecimento de oo omee * ne, 

mulaga0 e inauguragao de uma época de conflitos so rea : esee 

da acumulagao. A gestdo da crise dos 70 vem a modificar es a 

tura da sociedade pdés-industrial. 0 universo das classes ¢ _Subs- 

tituido pelo universo da desocupagéo, da estrutura dualistica do 

Mundo de trabalho, onde coexistem oligopdélios sociais com redes 

de exclusado. 

A gestao da crise revela uma maior assimetria nas rela- 

goes entre capital e trabalho. Torna-se cada vez mais dificil, 

eee : é sustentar normas de colaborag&o na politica de interesses, at



ivi long 
mesmo em paises, onde o neo-corporativismo apresenta uma 

exibe-se uma toleréncia de fato par 
com o mercado invisivel do trabalho, 

historia. Da mesma forma, 

onde se multiplicam forma 

i i juridi iais. precdrias de emprego e desvios de garantias juridicas e soc 

i i 5 ise 
O consenso relativo sobre aS mMmanifestagdes da cr 

produz um receitudrio de Solug6es variadas, mas que ndo se apro 
ximam, a um modelo alternativo de regulac&o do Estado de Bem Es 

i 
icd i ais 

tar neo-keynesiano. Apesar do clamor das Posigées neoliber 
as medidas de ajuste empreendidas pela maior Parte dos paises 4d 
OCDE, nado indicam um " 

" retorno 4 economia de mercado aberto". ee gd, 
: di 

andlise dos trés ultimos anos aponta para um pacote variado 
. 

« 
. 

: 
ai 

tdticas: homogeneidade aplicar medidas corretivas frente 
em 

descontrole inflaciondrio, tentativas de saneamento das despesa publicas, experimentos em alargar as 
atividades industriais € variados incen 
dustrial e tecnoldgica, 

bases de financiamento da: 

tivos 4 transformagdao in 

Nao obstante os esforgos, i t permanece uma perplexidad 
frente ao receitudrio assim como sobre os contornos do sistem 

Dez anos apés o McCraken report, constatam que a queda no 
da inflag&éo e da 

i ] Os analistas da OCD 

as medidas corretiva: 
alles - ao contrdrio do esperado, na 

prego do petréleo, 
taxa de juros, 

conduziram a um crescimento mai st - . de S rapido, com menores indices inflagéo e equilibrio na balanga corrente, da OCDE, deverd crescer a taxas de 2 a 2,5% ao continuarg a crescer a taxas de 
o 

O PNB, para a area 
ano. O empregs 

b van fs el 1% ao ano, o que significa mant 
. ag Da mesma forma, admite-se que 

Be controle da inflagdo, foram ™ 

desemprego a nivel de 8.1/4%. medidas fiscais Ortodoxas Para o 
eficazes do gue o previsto, Sistem em quase todos os paises, crescimento da demanda (OCDE). 

‘ ‘ a8 r- As pressées inflaciondrias pe 
i xc apesar do desemprego e do baix 

Se a luta antiinflaciondria produziu 
Oo crescimento global, 

o setor industrial, 

efeitos modesto* 
* 5 ural também as tentativas de reestrut 

sobre 

. ig FRc ore itivida- na busca de maior eficiéncia e competitiv 

f p tir os e Eos antec a -se evidente p . Faz-sS 
de . ® a 

efel ndo arecem sur 1 os 

que mudangas radicais na regula¢gdo Estado mercado sdo de dificil 

s d liber p ' Pp de o credo ecugdo Mesmo em aises aon e al impera as ope 

ear a de ocorrer ragoes de salvamento ndo deixam Oo eor ganizagao tec 

mas de dificil in ple romis ra, uma receita p ologica permanece T so 

agdo. Da mesma orma as eragdes de decentralizagao e pri 
£ ’ Op 

zagdo, nos set Pp tivo e esar de muito anun ores rodu 1 s statais, ap 

: executadas. Sy forar ate agora so parcialmente 

Do e 
des univer 

a gran 
eltuario testado sobressaem tres rec 

Onico rego cron Pa frentar o problema do desempreg (ene sos de duvida: como en he 
relagoes . i ormente as , 

reestruturar o parque industrial, m e abrir novos e 
de 

c s estatais, vas, (sem acutizar o peso dos encargo : ve dene iagiabese 

tad i en velhos conflitos industriais) - e, finalm jakteugeanenta nec 
i a i internacion a insersdao forma auto-sustentada, 

cional. 

= ao Es- = inge a relaG Est niverso de diividas nado se restring istema po- 
ste u ‘ fete 4 o en tado/mercado mas aplica-se, tambem, a Fela Ho entre repre- 

r 

a ag : nte, a adequ ; 
rei i articularme 

tao diag- 
litico e Estado. Mais p : Gblica. A 

de decisdo p j 
= . es e formas 

eiedsdes 
sentagdo de interess 

fh Sere 
. isdes poll 

; Ho das dec 
veeou= 

nosticada tecnocratizag¢ 
eS caeetes! no p 

entre outro ‘ 
* so repousava, 

oes e 
industriais de massa A ire * buted 

; stavel e tivamente e ae 
uagdo rela ‘ ee 

posto de uma adeq 
ese tenes 

Paice 
sso dec 

: s. O proce Sistemas regulat6ério 

ao. ajuste, desmistifica esta adequaga 

natureza 
O receitudrio adotado, sem duvida ee i, 

f tante, as 
; este oe Eat i beidactl aa de oe ree ay 

mio fecine ace LeHPyaboe- se a perda de TNDOERSRCTE os 
duane Ca oaete falta de representatividade dos par ae 
eindicatos, = ere o e o mau funcionamento das relagdes 
Sena EES estes fatores se somam para minar oe 

ee a saber te as bases de apoio a estratégias efeti- goes de consenso e 

4a hecido. azo, que diferem da reprodugao do ja con vas de longo pr '



3. Crise e ajuste: experiéncias comparadas 

Tanto a crise como o ajuste, afetaram de modo particu- 
- 2 

s lar os trés paises que compdem o estudo do caso. Em todos 0 

trés, os ciclos de expansdo e crise diferem da média de suas reS- 
pectivas regides. Também os particulariza a gestdo postergada aos 

f . aes As } te sintomas da crise e os efeitos politicos e econdmicos do ajus 
escolhido,. 

n - . ain Em todos os trés casos, o enfrentamento A crise se a 
a um processo politico critico, de transigdo a democracia, 

nos casos espanhol e brasileiro, 

italiano, Finalmente, 

socia 

i c e de crise governamental no cas 

a i i 6es para nenhum dos trés paises, as explica¢6 

genéricas sobre a crise se aplicam de maneira exata. Esta nado po- 
de ser descrita com a exaustdo de um modelo fordista de cresci- 
mento, ou produto da ineficdcia de economias super-reguladas. Da 
mesma forma, no que se refere aos aspectos politicos, os concel~ 

ingovernabilidade e crise de legitimidade se revestem dé 
caracteristicas particulares. 

tos de 

Ademais destas Singularidades, que os coloca em post 
goes a4 parte, nos : - ise relativos contextos geo-econémicos, a cris obriga os trés paises em questdo a uma profunda revisdo de seus sistemas de regulagdo financeira. 

Alguns dados nacionais exemplificam o ponto em questdo- No que se refere 3 Italia, ‘ . sc a crise que se manifesta claramente 
em 75, 

; 
i 

Anns Cc 
vem precedida de um longo Periodo de expans&o econémica- crescimento dos anos 60, 

da década, 

petrdleo, 

: al entra no entanto em descompasso no fin ws : : is dc antes do primeiro aumento dos pregos internacionais 

5 
: de No final de 69, o custo da mdo-de-obra por unidade 

egos produto aumenta fortemente. Uma possivel manobra sobre os Pres 
P 5 : du- pela estabilidade dos pregos internacionais, Pro 

‘ 

, : : co- Zindo uma queda nas margens de lucro e um aumento no déficit 
mercial. 

6 bloqueada 

a * en Segue-se uma acelera¢gdo no processo de investimento 

labour-saving financiado pelo endividamento. 

i -se em 72 as 
Ao potencial inflacionario de 70-71, agrega 

ets imas in- 
atérias prim tensdes provenientes do aumento do prego das m 

axa de , enta-se at ternacionais em 73 desvaloriza-se a moeda, aum on 
recos. A man interesse e logo apdés instala-se um controle de H ¢ aa ieee 

2 . en : os, que é rapidam bra desvalorizagdo/controle de pregos, q suas mar- 

flanco 

jo nas Hadb,  visava permitir as empresas uma =a : 

gens de lucro com a exportagao, mantendo ao mesmo 

interno bloqueado (Scognamiglio). 

interna-— Em um primeiro momento, o aumento dose ee 

cionais n&o arrefece a demanda interna, permitin : através da 
sas recomponham relativamente suas margens de lucro, 

inflagao . erso da 1 - ecanismo perv venda de estoques. No entanto, o m de uma 

as empre- 

ia da economl comega logo a pesar. A manobra de controle 
: aloriza, Em a ra se desv 

politica recessiva é um insucesso. us 7 o as mar jemanda cai, assim com 
as taxas de interesse sobem, a si eat 
de lucro. 

gens 

de 5 condensa e destaca problemas 
A crise 7 

do parque 

i do desde 63; 

industrial que, de forma latente, vinham se ese fides 

a dependéncia financeira das empresas, nomen a na SENSE 

sas, a queda nos investimentos, a Bengmesre = Da een 

dade da ma&o-de-obra, a espiral salarios/pre¢gos : Ken Se ae 

to da posigdo externa em importantes setores de 

no). 

; Pieces de 
Z : te a ineficacia ; também eviden A crise de 75 torna 

aria Sri ansdo da base monet 
instrumentos de politica monetaria- A exp 

5 * imulava o aumento de investimentos mas estim 
nado se reflete em um 3 3 , exe 

capitals para 
consumo interno, a especulagao exoydesvio de F : limitada 

f 2 eos 

ma forma a restrigdo monetaria, dada a li 
terior. Da mes i . eaede 
margem de manobra das empresas, atiga a anelagae. de cnstor a 9 

namiglio). 

Jie . olitica ‘i imediatamente prévio e pds a 75, a P No periodo ee ! 24 hoo" que 

Smica caracterizou-se por uma série de medidas a ' econémi 
i i a definir 

placavam disturbios mais evidentes, mas nado logravam a
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uma estratégia consequente. Neste contexto, os debates politi- 

co-partiddrios sobre o status da economia, foram proliferos em 

sugestées de "policies", mas parcos em medidas implementdveis. O 

descontrole econémico convive com a polarizacgdo politica e, a 

partir de 78/79, com a violéncia das brigadas vermelhas. Oo go- 

verno de "salvagdo nacional" se empenhava em administrar uma lon- 

ga crise politica, dentro dos limites da vigéncia democrdtica, 

com parcas estratégias de restruturagdo econémica. O sistema se 

mantém frente ao terrorismo mas sem perspectivas de transformagdo 
(Pasquino). 

No periodo 76/80, o PIB aumenta de 3,8% e a inflagdo 
atinge a média de 17%. A recuperagdo econémica vem coincidir com 

o segundo choque do petréleo, A demanda internacional diminui 
bruscamente e a interna continua a crescer, a um ritmo de dificil 

Sustentagado. As despesas estatais aumentam, em porcentagem a0 

produto bruto, mais de 10% e o débito publico cresce mais do que 
A inflagao chega a superar 20%. #& neste quadro eco- 

nomico que se inicia o Processo de ajuste. 

a economia. 

© objetivo formal que guiava a estratégia e de ajuste 
era de evitar que o espiral de inflagdo/estagnagéo levasse o pais 
a uma deSindustrializacdo. Tal como proposto pelo Banco da Ita- 
lia, a politica adotada visava uma melhor adequagdo do sistema 
produtivo e da estrutura crediticia e financidria, as modifica- 

goes nas conjunturas nacionais e internacionais, Tratava-se de 

Separar a luta contra a inflagado, do equilibrio das contas com © 
exterior. 

Procurava-se destinar o instrumento do cambio ao con- 
trole da inflagdo e nado a corregdo a curto prazo do déficit nas 
cont : cad aS com o exterior. o reequilibrio da balanga de pagamentos 

Procurado através de modificagdes nas condigoes de@ producgdo e da demanda. 

Gos e/ou saldriaos, 

deveria ser 

Seja através de uma nova fixag&éo de pre- 

A politica de paridade da lira deveria se 
conduzida sem acomodagées ao aumento interno dos pregos. 

A implementagdo destes objetivos, principalmente a in- 
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Poe ; : au ivel 
teragdo entre politica monetdria e industrial fez-se poss? 

‘ Sli nte através da sequinte tdtica: - Autonomia do Banco da Itdlia pee 

: ui 
ao Tesouro, o chamado "divércio" que desobrigava o Banco a adq 

. . 5 i : esas do Ylr o residual dos titulos emitidos para cobrir as desp 

oh: ; ‘ ercado 
tesouro. -reforma do sistema de crédito industrial e do™ 

7 seen a mo- 

de capitais. - desindexagdo dos saldrios, abandono da Saree : 
mé- bile e restruturagdo na relagdo capital/trabalho nas grandes, 

; . oe. 5 -obra 
dias e pequenas empresas. Ou seja substituigdo da Meee 
por tecnologias intensivas. 

ase ajus- 
A primeira vista, os resultados desta politica ies 

e se refere 
te s&0 ao mesmo tempo alentadores e complexos. No qu 
5 ‘ ‘ essivamente 
@S grandes varidveis econémicas, a inflag&o cai progr j 

F Sqi conomia 
Para 8,6% em 84 e 4,6% em 87. O crescimento médio da e 

a aldo co- de 2%. Equilibra-se a balanga corrente e -melhora-se ons 

s finangas industriais 

No final de 
mercial. Observa-se um saneamento geral na 

@ uma relevante internacionalizagdo de capitals. : pas ; : : ; terior ae 87, OS investimentos diretos de capital italiano no ex 
aon i Alia. Saram a corresponder as atividades estrangelras na Tta 

do desempregor 
Em contrapartida, agrava-se 0 problema i 

JA crénico, a "performance" do déficit pubblico, © Sea 
geral da estrutura do setor publico, tanto administragao dares 

como no setor produtivo. Em termos politicos, o ajuste parece in- 

dicar o uso "disciplinar" de instrumentos econ6micos para rever~ 

ter a relacdo de forgas capital/trabalho. 

O custo desta manobra é pago pelo setor piblico, cujas 

contas agravam-se de modo crénico (Salvati). 

A auséncia de maiores dados sobre o caso espanhol, per- 
mite somente algumas anotagées sobre o Etelds "Ne que Eanue-a (pe= 
riodicidade da crise, 9 primeiro choque do petrdéleo coincide com 

© final do "milagre franquista". Entre 1964-73, o PIB espanhol 

cresce a uma média de 7,2% ao ano. A expansdo econdémica gera uma 

pressdo sobre os saldrios, que entre 73-77 recebem um aumento 

significativo, superior 4 média regional. 0 aumento dos pregos 

internacionais e os reajustes salariais, ddo um impulso 4 infla-
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gado que chega a 24,6% em 77. A incerteza econémica decorrente, 

: ‘ ical leva a uma quase estagna¢do produtiva e a um crescimento vertic 

do desemprego. 

Assim como na Italia, o quadro 
acompanha a 

politico-econémico que 

crise 6 marcado por iniciativas "ad-hoc"; um varia 
: Aten 

a dissimo numero de pacotes economicos, desenhados sobretudo par 
amortizar conflitos. A condugdo da politica econémica passa, an~ 
tes de mais nada, pela necessidade de aplacar a curto prazo, con 
tradigoes que poderiam vir a conturbar o dificil processo da 
transigdo. ‘ 4 = a A crenga no aspecto conjuntural da crise, combinad 
com a instabilidade das coalisées no poder, limitam qualquer tipo 
de controle recessivo. 

As eleigoes gerais de 77 e a ratificagdo da constitul- 
oferecem as bases Para que a transigdo politica se eNn- 

: 
mG . e diregdo de um mMacro-acerto econémico. Em outubro d 

78, os "pactos de Moncloa" 

acordos pactados, 

gao em 78, 

caminhe na 

langam o modelo para a politica de 

que com variacgées nos participantes e no grau 
de formalizaga&o dos acordos, ew : Puck e ira caracterizar as politicas 4 
ajuste. 

Os pactos Organizavam-se a nivel econémico em torno a 
duas grandes Premissas: : 

s um acordo salarial, que alterava as base 
Ss, 

tritivas visando o controle 

de indexagdo dos saldrio acompanhado de medidas monetaérias reS7 
da inflagao. 

nha-se um pacote de reformas redistributiy 
nhavam novos ©Spagos para a 
cisdes de politica econémica, 

Em contrapartida propu- 
as, nas quais se subli- 

participagdo dos sindicatos, nas de- 

Os primeiros efeitos destas medidas foram uma baixa M14 inflagado que, de Mais de 20% passa a 16% chegando em 87 a 6%- Restabelece-ge © €quilibrio na balanga de pagamentos. Estes MOUSESS| TNiCIgis, . eatabelecen as condigdes para uma politica dé reajustes industriais, 
Publico e reconverter o 
do debate, 

privada, 

: . ; r gue visava mormente racionalizar o seto 
; _— : o S setores industriais em crise. No centr 

a, 
oO estava a possibilidade de restabelecer a taxa de lucr 

Sem onerar © setor piiblico, jd cronicamente deficitdrior 
com OS custos desta redistribuicao. 
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jblicas, 4 
Entre 1973 e 1983, descontadas as empresas pub 

Ba . e 22% do PI participagdo do setor piblico na economia net a ao: subsidio 
36%, sendo a maior parte deste incremento dirigin ou ; 4) empre- ‘ feréncla de desemprego, seguranga social, pensdes e trans 

sas em dificuldades (Perez Diaz). 

a crescimento Os dados econémicos para 87 indicam que © 

interno. do PIB vem sendo comandado pelo consumo 1 tos externos ‘ : i oO apesar do aumento significativo de investimen 

Sem embargo, 

e da 

F atinge 21%- expansdo da administragdo plblica, 9 desemprego 

i tibilizar os P5e-se em questdo a possibilidade de compa 
A , as estruturas 

varios objetivos da estratégia. Isto ¢, rae & que impulsio- 
Produtivas privadas, garantindo uma Meso a Es setor pliblico, 
ne os investimentos, restabelecer 0 equilibrio mento dos benef i- 
responsabilizando-se ao mesmo Conan oa and de uma cios sociais e pela cobertura econdémica gas A avead’ como utili- 
estratégia nao inflaciondria. absteer denatcetes refarmando Zar-se do setor pliblico enquanto oO valete desta equagao 

i ente. suas margens de renda concomitantem 
. em em- . ros ue, § é o volume crescente de investimentos estrangel g 

zs 50 deixa . i e europela na bargo, da incorporagado econémica na comunidad 
tf 

. 

ionalizagao. de apresentar os dilemas da desnacion 

rete fe los acima ci- 
ima o caso brasileiro dos exene i 

O que aproxl Uma estrategla orto . 3 ; > i dos 70. ; tados 6 0 tardio ajuste a crise a metade de 79. A parte < nd td so na segu nae ; = xa" estabilizadora ocorre da expansio prévia & crise, co 
eza to a natur esta semelhanga, tan singularizam o caso brasilei- 

. 5s-ajuste, mo a gestdo da economia pos-4]J 

ro. 

0 ciclo de expansdo que vigora de 67 a “ e que com a 

racteristicas particulares, S© a Ne Pe esd e expansao, modernizagao e diversificagdo dos setores ae oe” 

reguladores estatais, pela consolidagdo de um processo x Sneey- 
tuicgdo de importagédes e pela abertura de um novo flanco de 

es 6em com 
volvimento exportador. Estas trés vertentes, se contrap
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duas outras de importancia Significativa: a internacionalizagado 
da economia e o crescente impacto na performance econémica, do 
peso da divida externa e interna. 

Durante todo o Ciclo de expansdo, apesar do dinamismo dos investimentos, do emprego e das reformas moderadas nos servi- © crescimento foi Caracterizado pela concentragdéo de exclusdo social e a auséncia de redistribuigdo. Este perfil, que faz do pais um caso Unico de acumulagéo e miséria é de todo Particular. Em nenhum momento, impulsionadas por 
fatores econémicos 

GOS sociais, 

renda, a 

as crises econémicas vém 
um desequilibrio causado pela 
em favor de uma redistribuic&éo social. 

Concomitantemente, © que se vislumbra a partir do final da década de 70, mMormente de 78 em diante, 6 a perda gradativa de 
acumulagdo excludente. Dadas estas 
caso brasileiro um estudo singular, tendo em vista: 

@ expansao 
© seu cardter auto-sust 

controle sobre a gestdo desta 
caracteristicas 06 que faz do 
€ a andlise de como, 
industrializacao, 

séria, 

- os éxitos do processo de 
Social deste processo apesar da mi- 
entado e a modernidade do sistema de regulacdo estatal, ~ a gestao do crescimento entra em uma pro- funda crise com repercussées para o sistema Politico como um to- do, 

De 1968-1973, o Crescimento anual do PIB 
9 © setor manufatureiro, 

é de 11,4%- 
principalmente © 

umo que se expande a taxas de 22,9% ao 

assim como @ 

leva a uma expan- coeficiente sobe de 5,6 em 67 a 9,68 om © continuo na balanga corrente. a divi- da externa en Finais de 73 era de US$ 12,6 bilhdes e as reservaS 

internacionais Se encontr avam a um nivel equivalente ao valor das 
importacées durante um ano (Zoninsein). 

A expansdo desordenada de 67-73 revela parca oferta de insumos bdsicos, 4 sub-dimensado do Setér de bens de capital e a 

modificagio de 
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cas tas de- . ciéncia des fragilidade da empresa nacional privada. A cons o externo, acres~ bilidades e as dificuldades enfrentadas no ee ve brasileiro i Mm cidas pelo constante objetivo de consolidar ° dustrial adotada a de apitalismo condicionam a estrategla indu Cc 1 e 

partir de 74, 

m uma 
arca-se e + ento e emb inho do ajustam Recusa-se o caminh 

: ; o pro- : : - £inalizar . i e: estratégia de investimentos com o intuito . 
: mormen cesso de substituigdo de importagées, ificar a empresa Sumos bdsicos e bens de capital, - Fores tatal e diminuir o hia~ Privada, ~ consolidar o setor produtivo es —F 

campo da ‘ todo, e no to tecnolégico do parque industrial como um , 

nos setores de in- 
nacional 

Pesquisa bdsica e aplicada. 

§tica inte tatl a seguin 
i s andada pel at 

i venga cor 
i maximo, 

1 aéticit na be 
imitaria ao : : tetas a balanga corrente se 1 on 

= 200 06 fora gio brut 
vidamento dever 

internacionai1s 
de- 

e crédito e oO 

: endi 
a 20% da formagdo bruta de capital, o acervas 
panhar o perfil das exportagdes e as “bon perfil d veriam ser preservadas, assegurando um 

resguardo para emergéncias. 

eae choque ta o primeiro 
. economia enfren A partir de 73, a 

roleo com um odif ca ao extremament 
os preg 

E 
e rdpida n 

1 S ’ a m 

os. 

se Apesar dos esforgos para expandir as ere aa asticit comercial de importagdes ao longo do periodo 74-78 u ia-se acumulado uma 
¢ 6 bilhdes. Ao final de 78 havi se vista do ba- cerca de uss 5 bilhdes. No entanto, do ponto See ie pom divida de uss 43, onomia j4 em 78 estava proxima osterion aus lango comercial a ec undo choque do petréleo, op onal, mo- to de equilibrio. ° ee externas e a recessdo internaci ane 

lite, . ante este quadro de relativa instabi . Gificaram radicalm 

(Zoninsein). 

de 79 representa o ponto de inflexdo na ee nace 
me idesvalorizagdo de 79 sinaliza o caminho p . 

Gia de ajuste. A ajuste ortodoxo. A politica recessiva contou co 

toa Pee ctenentos eldssicos: elevagdo da taxa de juros, restri- todos os e 
. do in- d édito, pol{tica salarial contencionista, redugdo 

Gao Oo cr ’
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vestimento publico, da oferta monetdria e corte dos subsidios. A 

expectativa durante o periodo era de que o equilibrio interno e 
externo poderia ser obtido pela demanda externa como fonte de ex- 

pansdo. (Medeiros) 

No front externo, a politica de ajuste resultou em uma 
importante contengdo das importagdes e significativo aumento das 
exportagées. No front interno porém a inflagdo passou de 77,2% 
em 1979 para 223,8% em 1984, 

tura do periodo, 

lha: 

Como apontam as andlises de conjun- 

a terapia de ajuste engendrou a seguinte armadi- 
a elevagdo da taxa interna de juros e a desvalorizagdo cam 

bial promovidas para atrair empréstimos externos, forgou o gover~ 
no a um forte processo de endividamento. Este expandiu-se conti- 
nuamente a medida que se aumentava o ingresso liquido de cam- 
biais. Como resultado, a par da estatizagéo da divida, engen- drou-se um forte processo interativo entre elevagdo da divida in- 
terna, divida externa, taxa de juros interna e externa. O meca~ nismo de alimentacgdo inflaciondria a giu como rigoroso processo dé transmissao de custos, (Medeiros) 

A politica recessiva fez ainda mais pronunciado o caraé ter excludente e concentrador da industri 
a ee 

alizagao, aumentando 4 miseria relativa e absoluta 

O crescimento do setor 
Cla o Final do ciclo recessivo do 
ciclo, 

exportador a partir de 84, anun™ 
ajuste e 0 preliidio de um novo ue i : . oe que culmina hoje em uma crise de gest&o econémica e poll 

demonstram que, apds um @S7 
portagdes, o PIB passa a ser condi- 
interno, 

tica. Os dados sobre o crescimento 
timulo provindo do setor de ex 
cionado pelo desenvolvimento 
mento inflaciondrio desestabil 
econdémica 

No entanto, o recrudesc!” 
izava o processo de recuperag4° amortecendo °s efeitos dos mecanismos tradicionais 4@ 

- Em fevereiro de 86, 0 governo opta por um plano de combate 4 infla 

Politica macro-econémica 

¢4o, que combinava desindexagao geral com 0 congelamento de Saldrios e pregos. 

Os eventos que se seguem 4 decretagdo do "plano cruza~ 

demonstram a perda sequencial de controle de toods os instru7 
Mentos de) xregullacao: cniminanas em uma espécie de paralisia da 
gestado, e desgoverno econémico. 

do" 
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U 

e da 

ma 
i escontrol 

andlise retroativa apontarila para od 

rise de ges” 
divida externa como ponto de inflexdo da prolongada ¢ da if e o aumento tao. Parece provdavel que a partir do momento em qu 

: de capacidade divida externa, assume proporgodes alarmantes, 4 P 

eficiente. 0 

com grau 

incapaz 

; menos gestaéo financeira vai se tornando cada vez erava . 6mico Op aparelho estatal cujo gerenciamento econom! r passa a Se . ioridades i de controle compativel com suas priori feitos desestabl- : tar e& de agir com a rapidez requerida para ae ae nho ¢ : ticas de cu = lizadores,. Da mesma forma as poli provocando cor 

ontencionista 

al limitam a Margem de negociagao do poder Cn YS 

iri 
oO testacdo dentro e fora do bloco dirigente. (Fi 

i cra- 
e afeta a transigdo demo 

rno militar © 

dor da transi- 

No flanco politico, a cris 

tica, apressando por um lado a queda do gove e 

cionando ainda mais o aspecto pactado © centraliz 

Gdo. 

condi- 

governo Civ a ai : éncia ao ai da transfer é marca- iodo que v ; O° persodo: a ao da constituigdo em 88, 
85, aos tramites para a aprovag 
do por conflitos politico-economicos, é es 

ou posigdes de ajusts, 

inei ne- 
sem que se delineie em 

minimamente 

nhum dos campos estratégias, 

Pactados, 

planos de estabiliza¢gd
ao 

tivas dos as As derrotas consecu peito a todas as varia 
com res mantém uma situagdo de estagnagao 

defrontava 
a transl 

divida externa, 

gio no seu inicio: veis/problemas com que sé interna e dis- 
: dat i ao crescimento econémico, inflagao, 

tribuigado de renda. 

i sigdo" oa 
als uase absoluta do “partido de oposis A vitéria q partido programdtico, agravado as rele 

descaracteriza enquanto se uma guerra de movimento na 
‘ Inaugura~- 

SSes governo/partido. ; pma sequen 
1 ; Ba read de curtissimo prazo se sucedem 320 qua os objet . 

i 5 i um 

tido majoritdrio, agora repositerio de cia racional. O par 
se do anda va eque de dem 5 sae encon- 

a d juste econdémico, buscando definir posigoes © ea 

s corporativas contraditoérias, aliena- 

processo 

trar alinhamentos na transigdo politica.
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O debate siete oliti 

Gao, tende a ae co por sua vez, centrado na constitui- 
a 

i 

gelar na redagdéo da mesma, posigdes adversas © 

pouco concilidvei is, tornando o texto da carta exptri purio. Como mi- 

nimo denominad or comum, forma-se um consenso t 5 2m torno a ma- 

cro-principios da re : 
forma do sistema politico centrado no regime 

parlamentarista e ao 
mesmo tempo na necessidade de fixar os ter- 

mos de vigéncia do governo atual 

O carat er aleatori rio do governo e a incapacidade do sis~ 
tema politic oO para geri gerlr o presente, aumenta o aspecto d t e auto- 

nomi1 d E d 
en e to seu 

a oO frent Vv gq sociedade ci ii, sem 
oO sta ea 

u oO ntan 

mecanismos de re gulagdo sej jam fortalecid os. 

QO ciclo d : 
@ crise a n 5 os trés paises estudados, coincidem 

p icos d B e Espanha, 
com rocessos polit i e 

criticos, Nos casos rasil 

a crise econémi mica pare tie ve 

tica, influind ce precipitar os eventos d ica i 

0, no caso brasilei 
a transigdo poli- 

iro, 
te na forma pactada e excluden- 

pela qual se proces i Saa transigdo,. No caso itali i allano, a er 

econGmica re vela com niti 
Nitidez as ji 

co, que de f£ 
S instabilidad 

: 
F 

orma late ° ades do siste liti- 
nte vinh 

ma poll 1 

a se manif estando de sde os anos 60. 

As estratégi 
gias de aj ; 

trés 
ajuste indicam desf 

; 

tendé 
Processos politicos 

echos diferentes 

encia do pa 

. 

ssado da m 

i 
conflu | 

crises politicas. 
6ncia 

para OSs 

Par il £ -se a ao Bras , con irma 

e * 

Bea A crise na gest ntre crises econémicas © 

ie 
“ 

ise na gestdo do politico do do plano de ajuste é tambem 

abre 
Para a fa: 

Italia, o ajuste econdmico 
caminho a 

cropaahaene ie a busca de uma acomodacdo 1 o 

ma, orma do Estado. e 5 itica, através de 

em e mbargo, os termos da refor- 
essencial mente limi lmitado 

mento pa 
S a regra Z 

rlament 
gras eleitorai 

ar, visa 
rais e de comportaq 

mM morment i @ criar b . 
ases mais ampla a s para 

rtidari 
a sem que 

3 
se modifig uem os te os ue 

no governo, 
at q 

estabilidade pentapa 
r egem a alternativa 

No caso 

Z €spanho 
hegeménica vitéria a l, para o qual os dados sao limitados, 4 

, 

relics sapeteben clat © PSOE e a desorganizacdéo das forgas da dim 

ry Se 
ntrar os confli 

socio-politi 
nflitos de uma est qi : 

1 

rategl 

ca na luta entre o governo e o ; gia alternativa 

partido. 
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4. Cri 
ey 

ise econémi ; : ct ie a ee 

conémica e Sistema politico: AlgumaS~Hipdteses 

bre a crise econdémica dos anos 
As andlises politicas so 

a crise econdémica foi ae: in 
cidem em apontar para o fato de que 

de consenso que alguns també emec = 
oetanea com uma crise politica. 

independente- aspect ose aye 
. ah & 

ssenciais desta crise politica perduram 

Os sintomas essenciais da 
mente q o Processo de ajuste econdémico. 

ds 73 podem 
Crise 

politi 
i aoe ead 

tica que precedeu os disturbios economicos 

ser resumi 

civil dos no descompasso entre sistema politico 

gs de cunho socio-eco- 

de massa perdem 

criaram um forte 

e sociedade 

Mai : 
ndinieo : is precisamente, as transformagoe 

os 
: 

anos 60, a forma em que OS partidos 
Subst& 

ancia 

Lat, 

» Ma procura de maior abrangéncia, 

desc ompas i 

litico So de representatividade entre sociedade e o Sistema PO” 

- (Pizzorno, Touraine) 

descompasso estariam na 

As manifestagées variadas deste 

no divércio dentro dos parti- 
Perda q e oe 

legitimidade dos partidos, 
universo politico dos Entre 

base e clipula, na despolitizagao do 

o das politicas publicas, em gera ; 
1, na alienagdo sobre a conduga 

confli- 
no maior indice de no au 

men 
to de “lobbies corporativos", 

tos alter- 
tos 

parecimento de movimen 
Politi wl 

ticos e econémicos, no a 

a segmentagao inter-parti- Nativo s . , ha 
1 Na radicalizagdo politica e Nn 

(Schimitter, Offe, Touraine). 

afetag ° : 
via a capacidade dos partidos em responder as 

indas também a possibilidade 

Em outras pala- 

Tais disturbios, haveriam 

demandas pro- 

de ab- 

daria. 

da sociedade em geral, como 

Sory 
er : 

a . J 

Veee conflitos dentro do a4mbito institucional. 

a ae : 
; Ae 

4 sociedade havia se tornado complexa ¢€ ° sistema politico 

estay 
€@ atrasado com respeito a este progresso- (Ruffolo) 

A crise econémica vem agravar este descompasso politico 

ex ° - i é 2a i 

Pondo também a ineficiéncia do sistema po 

se transgride além do prin- 

litico na gestdo do 

Assim sendo, 

legitimidade, um outro importante 
Planej 
st nejamento econémico- 
ipi ie 
Pio da representatividade 

& 

di 
Ctame do bom funcionamento democra 

conflitos politicos e conflitos econémi- 

tico: a possibilidade de evi- 

ta a 
Ya confluéncia entre 

cos
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Os mecanis mos reguladores do Estado de B em Estar 

neo-keynesian y o tornam possivel 
‘i , pela primeira vez na historia i oria in- 

dustrial * que se compatibili atibilize, sem graves conflitos, acumulaga , o 
e bem estar c : oncomit 

liticas, ao alargar antemente o pluralismo das instituigédes 
a represe a ee 

ntagdo de i interesses fa Z com que os 

conflitos politi icos encontrem solugdes corporativa s. Os polos 
centrais n a manuten i Gao do sistema sao portanto a eficad eficacia da re- 
gulagdo neo-k ynes n itucional. 

e * 
lana e do pluralismo inst C 

A crise d uro os 70 vem ‘ a por em perigo esta regra de o 

O Estado nado é tao exitoso ou equadnime como pretendia i ae , as instl 
tuigs politi p g g 

es icas erde iti ubli efi le itimidade ea estdo 
p ica i 

cia. Sem emba rgo, 0 grau de i e€ interacdo ent re Estado e sociedade r 

wig oe 
politica e mercado i pede ue omicos ’ q os sintomas politicos e econ i 

da crise venham a se onstituir em uma ameagca p r 
Cc 

ara o sistem 

mocratico oduz Vv 
. 0 gu 

omica, 
e se pr u em ez @ uma decadénci a econ 

acompanhada a e um mai vnat 
divelganeia MEME lor indice de conflitualidade e um a 

(Hales) a condugdo do processo politico c ae omo um todo. 

No cas o dos i aises i 
geral apli rH P considera 

plica-se sé parcialmente ee ae le ae 

legitimidad e dos : 
dalle partidos, 

A perd 
abeial perda de representatividade e 

° 
/ a perda de eficdcia da ee ee ee 

odavia, estes feng gestdo publica nitid 
némehos ‘sf Apessent idamente ocorrem. 

ntam em u m 
uito mai 

ont £ 

alor: 

e crise 

m ‘: 
c e€xto d i 

o da transi Sl¢cdo sus 

Gado democrdtica por um lado e o de crise 
governam ental por outro N : Os paise Ss em questdo, somam-se ao s 
c nflitos de 1 , ¢ a gl ( 

Oo scritos mudan as de e me Espanha e Bras Persistente queda d € governo (Italia: aonde nenh : enhuma_ legislatura 
duran cre anos 70 comp etou seu em fo mal). 

os 
Pp t Oo r ) 

Uma possi SSivel expli 

Parcial dos process 3 plicagdo para esta crise esta no cardter 

os de t i 

transi 
ransicgdo 

: 

igdo dem sys 
© consolidaga 

Std 

ocrdtica seréd ; Gao democrdtica. A 

liza 
erd mais estdvel 

Gao de ma 
vel, quanto i : 

ssa durant 

maior for a mobi- 

eo 

regime pre 
processo, a 

cedente 
‘ ' ruptura coma 

a 
s forgas do 

© reconhecimento be aceitagdo da cidadania ampliada : 
utuo de direitos sécio-econémi 

para todos e 

omicos. Da mesma 
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form aoa cons i 
eye 2 i - 

Olidagdo democratica sera mais estdvel e menos con— 

flituo sa ua . 
Bey qudo mais completo for o processo de transigdo. (Morli- 

N : ey - a s ; 1 

i este sentido, a experiencia dos trés paises seria di- 

. N 
: : 7 

© caso espanhol, a transigdo teria preenchido quase to- 

reconheci- 

formu- 
a ampliada, ° 

mais ainda, 

dos econémi- 

dos o 
. 

ae an 
Aceita-se a cidadani 

lam-se ee b= 
sdécio-econé

micos ¢& 

fOS eas r institucionais
 aonde se explicitam acor 

egras politicas do novo comportamento
 democratico. 

em curso, nao 

Nao ha ruptura 
cida- 

a transigdo, ainda 

premissas. 

nhecimento 
da 

e grandes 

Baens 1 caso brasileiro, 

radical er preenchido nenhuma destas 

falta o reco 

economicos 

ser instalada. 

oe com o regime precedente, 

am i ‘ a : 

conta Pliada, hd uma auséncia de pactos 

lto S sobre as regras da democracia a 

gao tambem Se 

pansdo da No caso italiano, o processo de consolida 

la at 
e 

ae ae * 

tado por uma transigaéo incompleta- Apesar da ex 

cos, nao sé produ 

Tal desa- 
Cidag : 

ani : a : 
we 

a, da existéncia de acordos economl 
z re- 

9rlas - oO i ae ay i 
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blico e provocando 
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ins o orma, a conscliencla d 

faz da reforma do Estado um ob 
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te desde 

°S anos 60 

permitem explicar porque 4 crise 

Estas caracteristicas 

os nado é acompanhada de um pro- 

dos partid 

ou desmobiliza 

de 
representatividade 

ces So de despolitizagdo 
gdo e porque os partidos 

Se a 
2 : ; 

véem ameagados Por polarizagoes jnternas e movimentos alter- 

nati 
aoe ree 

tivos que surgem em seus proprios ambitos. 

ao entre a crise politica dos 70, e a _ forma 

ou consolidagdo democrdtica torna também 

e instabilidade politica e persistén- 

representagdo de interesses 

A associaG 

Politica da transi¢gdo 

Compreensivel a relagao entr 

Cia de formas neo-corporativistas 
de
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frente e dentro do Estado. 

A transigdo e/ou consolidagdao incompleta, significam 

que: (i) a disputa pelo poder 6 coetanea com a formalizagado das 

regras do jogo politico. - (ii) apesar de concordadas, as regras 

do jogo ndo representam um verdadeiro consenso entre as forgas 

politicas. 

O processo de transigdo brasileiro e muito particular- 

mente, a relagado entre classes politicas e constituinte, é um 

exemplo do primeiro caso onde luta pelo poder e a _  formalizagao 

das regras do jogo sio coetaneas. As fFrequentes crises governa- 

mentais italianas e o complexissimo processo de formagdo da  coa- 

lizagdo de governo é um exemplo do segundo caso. Dentro destes 

contextos, a persisténcia de representagdes neocorporativistas 

dentro do Estado, se explica pelo fato de que o Estado moderno, 

enquanto fonte de poder econdémico e arbitragem politica, precede 

© jogo politico da transigdo e/ou consolidagao. 

A permanéncia e persisténcia da luta politica, contri- 
bui para criar uma aparéncia de grande autonomia entre o universo 

politico e o econémico, tornando particularmente dificil a ASSO- 

ciagdo entre gestdo econémica e instabilidade politica. As miul- 

tiplas quedas de governo na Italia dos anos 70 parecem @isasso- 

ciadas da crise econémica como parece indireta a relacgio entre 

desgoverno econdmico no Brasil atual e a batalha dentro da Cons- 

tituinte. No entanto, esta autonomia entre o universo politico e 

a gestdo econémica desaparece quando se considera que a luta_ po- 

litica que se processa de forma corporativa, tem como objetivo o 

controle do Estado e sua mediagdo econémica. Estas complexidades 

tornam indispensdvel uma andlise que relacione os principais as- 

pectos do processo politico As peculiaridades da gestao econémi- 
ca. Trata-se em outras palavras de averiguar para os paises em 

questdo como se processou a busca de equilibrio entre gestdo da 

acumulagaéo ameagada pela crise e conflitos de representagdo de 

interesses,. Prop6e-se que através desta abordagem torna-se pos- 

sivel entender: 
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a) confluéncia entre crise politica e crise econémica, 

b) porque o sistema politico se confronta com dificul- 

dades particularmente agudas para gerir conflitos e 

c) que relagées existem entre a crise politica e as po” 

liticas de ajuste. 

5 

. - * = a ica 

E importante salientar que a leitura politico-econom 

i i i as po- 
ndo implica em determinacgdes causais diretas, entre as formas P 

iti 
6mi i la 

liticas da crise de 70 e as dificuldades econémicas impostas pe 

o estl- crise internacional. Da mesma forma, ndo se argumenta que 

lo do ajuste seja produto de causas politicas diretas. 

5 i i ndiciona- 
O que se propée é que existe um sistema de co 

mentos entre as manifestagoes econémicas da crise is 

- a instabilidade 

- (o ciclo in- 

Flagdo/recessao, desemprego/déficit fiscal), Ea Ue 
: 

ae i 

Politica - (a@ificuldades de acordo sobre a estrategia economic 

i idari de zonas 
Ser empreendida, polarizagdo inter-partidarla, aumento 

ibilidade 
de conflito e divércio entre ciipula e base) - e a flexibill 

mg 
- (opgdes sd- 

Setor puiblico em exercer alternativas de ajuste 

Slopeliticas sobre o custo do ajuste). 

i ue 
Mais ainda, acredita-se para oS paises em questao, gq 

i 
crise afetam particularmente © 

Manifestagdes econémicas da 
Sistema politico porque: 

i i ial 
- A intermediagdo financeira na acumulagaéo industri 

setor publico ou sua imediata esfera de 
Passa diretamente pelo 

influéncia. 

co utiliza seu orgamento para com— 

/trabalho. 
- 0 mesmo setor publi 

Pensar alteragdes na relagdo capital 

O sistema partiddrio relaciona-se com o setor publico 

através de formas corporativas. 

A presenga destas trés caracteristicas, condiciona o 

ajuste mas ndo o determina. As politicas industriais utilizadas 

Serao tanto produto das forgas existentes, seu grau de institu-
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cionalizagado e€ compromissos com a sociedade como dos dictames 

impostos pela crise e as obrigagdes advindas da insergao inter- 

nacional das economias. Sera o sistema politico e seu grau de 

compromisso com a sociedade, o determinante final da estratégia 

de ajuste escolhida. Sem embargo, o “modus operandi" das rela- 

goes Estado/sistema produtivo, Estado/sistema politico é o con- 

dicionador através do qual as dificuldades econémicas se apre- 

sentam e as estratégias industriais de ajuste se definem. 

Esta relaga&o de intermediagdo, pode gerar impasse para 

© sistema politico que bloqueiam a resolugdo do ajuste, como 

aparentemente ocorre no caso brasileiro, ou pode postergar uma 

Situagao de crise politica implicita como no caso da Itdlia. 

Eo objetivo central desta pesquisa analisar de que 

forma as estratégias de ajuste escolhidas obedecem ou nado aos 

dictames de compromissos passados entre o Estado e os_ setores 

produtivos. 

5. Termos da comparagdo 

Os estudos de caso propostos nado pretendem servir de 

base para a formulagado de um modelo politico de crise. Tampouco 

pretendem limitar-se a uma descrigdo de histdérias particulares. 

Para tanto é€ necessdrio especificar o alcance assim como os li- 

mites da abordagem comparativa proposta. 

As diferengas que separam politica e economicamente os 

SEES paises sAo por demais dbvias. Cada qual apresenta um his- 

torico particular na consolidagdo de sua modernizagd&o burguesa, 
na formagdo de sey espago nacional, na resolugao de seu problema 

agrario e na formacdo de seus atores politicos. 

Dentre os trés, sobressai-se ainda mais a especifici- 

dade do caso brasileiro, integrado em um esquema econémico e 
geo-politico A parte e Que apesar de haver logrado uma perfor- 
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mance industrial importante, convive com desigualdades na estrun 

tura de rendas, emprego e saldrio caracteristicas da industria- 

lizagéo retardatéria. Acrescenta-se ainda que a crise dos 70 

trouxe ao pais o énus da maior divida externa dos paises indus~ 

triais. Estas diferengas ndo obstante, parte-se do pressuposto 

i a6 i : é ises 
de que o processo de consolidagdo industrial nos trés pais 

“presenta impasses e caracteriticas que justificam a abordagem 

comparativa. As premissas para a comparagao podem ser resumidas 

®m trés instancias: um paradigma/predicamento comum na relagdo 

Estado/setor produtivo, os impasses postos pela crise para a ma~ 

nutencaéo do crescimento e os diferentes perfis politicos que con- 

ici E & crise. 
dicionam a forma através da qual o Estado reage frente a 

Estado/setor 
produtivo, 

No que diz respeito a relagdo : 

ja menciona- 
Tessaltadas as particularidades histérico-politicas 

das, questdo compar~ 

uma forte © multi- 

passado autoritario 

do mercado 

argumenta-se que os trés grandes paises em 

* © legado de uma industrializagdo tardia, 
face 

tem 

intervencdo do Estado neste processo, um 

que determinou em parte as modalidades de regula¢ao 
= . e 

Pelo Estado e condicionou a conformagdo do atual sist 
co 

ma politi- 

i i i i a 

No que concerne o legado da industrializagado tardia, 

literatura econémica de cunho estruturalista, que 

de fatores que 

ndo por acaso 

floresce nos trés paises, aponta para uma série 

‘niciai vimen- 
ademais das sindromes comuns as etapas inicials do desenvol 

: nas re- 
a0 Capitalista, vem a determinar a intervencado do Estado 

lagdes produtivas. 

a do pensamento 
r demasiadamente 

a ortodoxi 
Se fatiza 

— - apesar da consolidagao do 
©“Struturalista, vale salientar: que 

i iali a i deixa 
Pfocesso industrial, o legado da industrializagaéo tardia 

0 : , sa di- 

Suas Marcas na composi¢ao heterogénea da base industrial, na di 

fusdo do progresso técnico, na vulnerabilidade das empresas 

Plblicas na fragilidade financeira das empresas privadas, na 
‘ 

; : L 

dualidade dos mercados de trabalho e na vulnerabilidade da econo 

Mia como um todo a choques externos.
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Todos esses condicionantes determinam a forma particu- 

lar da presenga e intervengdo estatal no processo de acumulagdo. 

Em todos os trés paises escolhidos, o Estado atuou de forma cons- 

tante enquanto empresdrio direto e indireto, empregador, capital 

financeiro, planejador, principal garantia da reprodugdo do capi- 

tal assim como mediador dos conflitos criados pela inequidade da 

redistribuigdo. Tais caracteristicas genéricos, particulari- 

zam-se quando se considera que para os trés paises o modelo inte- 

grado e modernizante da intervengdo estatal foi fruto de regimes 

autoritdrios, e mais ainda, constituiram a maior fonte de legiti- 

midade destes regimes. 

Os efeitos combinados da industrializagdo tardia e das 

origens autoritdrias da intervengdo estatal geram formas particu- 

lares de regulagdo ptiblica. Assim, os controles que vem a 

exercidos pelo Estado sobre a economia, sejam estes normas ou 

instituicgdes, tendem a ser de tipo finalistas, contrastand se 

com disciplinas de tipo condicionantes que prevalecem e nuteae 

economias de mercado. 
m outras 

Tais normativas com grande frequéncia s&o excessivamen 
te > : s ~ 

detalhistas e pouco flexiveis, fazendo com que o aparato esta 

tal dmic a " de regulagdo econémica se sobreponha a sociedade. 

As instituigdes que norteiam a regulagdo Estado/setor 

produtivo tém origem histdérica diversas mas em quase todos os ca- 

sos, sdo posteriores 4 burocracia ptiblica, e mantém com esta re- 

wae cerenen pment e conflito. Estes conflitos inter-Estado, 

sctores oe duttase agudos entre administragdo direta e indireta, 

crétics, ects vee e 6rgaos de planejamento. A luta inter-buro- 

aificuitam nao ad sua vez zonas de autonomia dentro do Estado que 

© planejamento a longo e curto prazo, como tam- 

bem, fazem do cent i : ‘ exce- ralismo £ Pp inancelro uma arma e politica or 

sistema a Tais entraves influenciam, por sua vez a relagado entre 

@ representagdo de interesses e Estado. Independentemen- 
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te & . eos : : eu: 

da evolugdo histérica dos primeiros atores politicos, © espago 

oc : : 

upado pelo Estado e o regime de acumulagéo que sé impde, con- 

tribuem para criar uma zona de autonomia na relagdo entre Estado 

© sociedade civil. & neste sentido que se explica como os inte- 

resses corporativos (inerentes a todas as sociedades 

tas) aqui se organizam dentro do espago publico, seja através do 

loteamento dos setores produtivos e administrativos estatais, OU 

r concentragao 
re- 

rativa do es- 

e brasilei- 

capitalis- 

: balcanizagao dos mesmos na luta por uma maio 

ativa de poder. 0 fato de que a ocupagdo neo-corpo 

Page puiblico sobreviva pelo menos nos casos italianos 

TO, & darxocada de regimes autoritdrios vem a demonstrar que a5 

&xplicagdes normativo politicas, muitas vezes de cunho moralizan~ 

te * Sdo de parca utilidade. 

As formas peculiares em que o espago publico é ocupado 

Lone partidos e ou corporagées politicas reforga 

~ ta do Estado sem que esta tenha contrapartida 

nomica. Gera-se um espago de conflito politico-burocratico a par- 

te e por cima do sistema de regulagao propriamente dito. Ou meée- 

we instalam-se dois espagos diferentes no sistema po ; 

relacgdo entre partidos e Estado e partidos e sociedade civil. 

a aparente “au- 

na area eco- 

litico, 9 

partido/Estado: 
loteamento, 

As trés formas da relagao 
vez o aspecto 

co os 
tporativismo e privatizagaéo, reforgam por sua 

cli 
i 7 

e . 
. « > . 

lentelistico das relagdes politico-~socials, divorciando-as 4a 

Todos estes fenémenos contribuem 

do sistema politico, des- 

car a relagdo entre partido 

porque as crises partidd- 

outros 

dingmica econémica de mercado. 

ie fragilizar a capacidade decisdria 

®gitimizar a vida partiddria e compli 

®& bases. pesta forma explica-se também 

ri . as 
aS ndo advém nem séo sinénimo de despo 

particu 

litizagao, ou em 

ca 

” . 

l-_ 

SOS porque o sistema politico, 
larmente nos casos brasi 

propée a auto reforma como resposta 4 crise 
lei . 

lros e italianos, 
atual, 

© terceiro fator que justifica a abordagem comparativa 

© a semelhanga em alguns do 

dos 70, 

s dilemas frente ao ajuste da crise



28 

A fragmentag&o e competitividade do mercado internacio- 

nal ec as transformagGdes nas relacgdes industriais a nivel nacio- 

nal, p&te em questdo as vantagens comparativas que estes paises 

usufruiam para competir internacionalmente, obrigando-os a rever 

seus vinculos com o exterior. 

Tal reorganizagdo passa necessariamente pela reformula- 

cdo das formas de financiamento dos setores ptblicos e privados, 

assim como enfrentamente com novas bases tecnoldégicas de produ- 

gdo. 

Em todos os trés casos, dado o peso do universo publico 

no sistema de financiamento 4 industria, o ajuste 4 crise implica 

em escolhas politicas que geram necessariamente conflitos, e co- 

locam ainda mais em cheque a sua suposta "autonomia" do Estado 

frente as forgas de mercado. 

6. Organizagdo Geral do Trabalho 

As paginas precedentes indicam alguns dos principais 

linhamentos na relagdo entre a crise econémica dos 70, sua gestdo 

publica e as politicas industriais do ajuste. 

Ressalta-se a forma particular desta crise econdmica 

para a Itdlia, Espanha e Brasil, o efeito desestabilizador no 

sistema financeiro piiblico e a dificuldade de compatibilizar a 

administragao politica e econémica da crise. Propde-se que as po- 

liticas de ajuste que surgem a partir dos 80, sd&o em grande parte 
determinadas pela flexibilidade do setor piblico em compatibili- 
zar, isolar e absorver os custos dos novos e velhos’ conflitos 

distributivos. 

A capacidade de manobra do setor ptiblico é no entanto 

condicionada por uma série de fatores entre os quais se destacam: 
seu compromisso com a acumulacdo industrial, em particular a in- 
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~ ¢ s e . < eu 

terdependéncia entre setores produtivos publico e privado, §& 

: . : . : . : iais 

Papel na intermediacdo financeira dos investimentos industrial 

i . vg: e 

assim como a relacdo entre o sistema politico de representagdo 

@ administracdo estatal. 

. : : oli- 
Compreender o sentido, alcance e implicag6es das P 

significa entao 
ticas industriais que surgem a partir do ajuste, 

Para 
associd-las a esta miltipla determinagdo do setor publico. 

: : - em tor- 

tanto propde-se que os trabalhos da pesquisa organizem-se 

no dos seguintes cortes temporais e macro-variavels. 

serdo considerados: 

Com respeito aos cortes temporais, 
o momento da 

© processo de expansdéo imediatamente prévio 4 crise, 

Crise e as politicas de defesa conjunturais e Finalmente 

ia a partir da déca 

as politicas indus- 

o sistema 

a estra- 

Sqi : da de 
tégia de mais longo prazo que se deline 

80. Com respeito 4s variaveis, se analisara: 

triais de ajuste entendidas em seu sentido mais amplo, 
° : ¢ do se~- 

Politico de representagdo de interesses ¢ 4 intermediagao 
: entro de 

tor Publico. As tr@s varidveis consideradas, operam d 

que n&Jo podem ser igno- 
Faz-se 

do de 

contextos politicos e econémico precisos, 
ivo. 

Tados sob o risco de anularem todo © esforgo comparatl a 

comparativo seja preced1l 
POrtanto necessdrio que o trabalho 

a 

te os principals elemento 

um esforco de sistematizagéo que delimi 

deste contexto politico-econOdmico. 

porais sugeri- 
seguir indicam os.cortes tem 

icamente aS- Os quadros a 

s a serem analisados histor 
¢ OS principais fatore ate 

2 2 z oO 

Sim como a composigdo das macro variaveis e 08 ¢ 

dos 
xtos onde es- 

tas operam. 

            

QUADRO 1 

Expan: 
i i i Ajuste 

So pré-crise Crise e medidas imediatas 5 

Z 3...87 

Ttdlia  64....74 We cesecees B2 83 

Espanha 64....73 1 82...87 

Brasil 67...:78 TD ecvncces 82 83...87 
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O quadro acima indica datas aproximativas para o ciclo, 
que deverao ser definidas pelos grupos de trabalho. A andlise do 
periodo de expansdo pré-crise deverd ser resumida aos tiltimos 
anos antes da crise. 

As datas apontadas para a crise e ajuste ndo significam 
que os ciclos de crise tenham se exaurido com as medidas de ajus- 
te, ou que medidas de ajuste nado tenham iniciado um possivel ci- 
clo de desestabilizagado. 0 quadro 2 agrega a este cronegrama do 
ciclo os elementos substantivos a serem analisados em cada perfo- 
do. 

QUADRO 2 

Corte temporal: principais elementos econémicos e politicos 

Expans&o pré-crise Crise e medidas imediatas Ajuste 
  Legado socio-economi- ~ Impacto econémico da crise 
co da expansdo indus- nos setores produtivos pi- 
trial blico e 
Formas de financia- 
mento 4 industria 

Politicas indus— 
triais 
Reforma ou conti- 

Impacto no sistema de finan- nuismo nos: 
ciamento 4 industria. 

- sistemas de fi- 
nanciamento & in- Conjuntura politica Reagdo do sistema politico:  dtistria 

cronologia das decisdes de 
politica ptiblica 

- regulagdo dos 
saldrios e poli- 
tica de emprego 

Sistemas de represen- 
ta¢ao de interesse fren- 
te ao setor publico 

- novos objeti- 
vos estratégicos 

- consolidagao, 
alargamento e/ou 
modificagcdo nas 
representagdes 
de interesses 
frente ao setor 
publico. 

  

  

  
tes. Esta Subdivisdo nado implica que os estudos dos casos 
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Os elementos aqui dispostos indicam os limites e abran- 

g8ncia da andlise temporal cujo propésito é definir o contexte 

histérico das trés principais varidveis. 

O quadro 3 abaixo indica as 3 principais varidveis ¢ 

Suas interrelacdes. Cada varidvel fffoi subdividida em componen- 

tenham 

We deter-se em andlises aprofundadas destes elementos. O que im- 

Porta & que no tratamento do sistema politico e setor publico, 
estejam especificadas as formas como atuam para estabelecer © 

Sistema de representagdo de interesses e a diregdo e regulagao da 
acumulacdo,. 

QUADRO 3 

Macro varidveis e principais instAncias 

_—__— 

Sistema Politico 

governo e sis 

  

- Executivo tema de repre 
- Partidos e coaligée . oo, sentagao 

- Organizagdes patronais € sindicais interesses 

Setor Publico | 

- Administragdo as 
- Instancias de regulagao economica Diregdo de 
- Instituigdes Financeiras acumilagao 

e Agéncias de financiamento a atividade 

industriais — 
- Setor produtivo estatal 

  

Politicas Industriais Politicas_ Industrie’ 

Politicas de financiamento a 

industria: ; ; cas. 

Investimentos, financiamento-crédi 

tos e transferéncias 

Politicas de regulagéo das relagces 

industriais: 
emprego e salario 

Te
ta

zj
3s

np
uy

 
o
e
d
e
n
y
 

- Estratégia industrial: expansdo e 
reorganizagdo de setores, inovacdo 
tecnoldgica, privatizagao.
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As trés varidveis descritas no quadro 3 

contextos politico e econémico especificos. 

funcionam em 

© quadro 4 a seguir 

indica os elementos deste contexto a serem considerados pelos es- 

tudos de caso. 

QUADRO 4 

Sistema politico - Processo de trasigao e 
consolidagao democratica. 
representagdo e legitimi- 
dade dos partidos e orga- 
nizagdes corporativas, 

- Representagado de interes- 
ses e formas decisdérias 
na administragdo das po- 
liticas piblicas 

Setor Lico - Peso e conformagiic do se- 
tor piiblico nas relagdes 
industriais 

Conformagdo do sistem 
financeiro 

- Relagdo com a estrutura 

tributaria e fiscal 

- Divida interna e externa 

Politicas Industriais - Insers&o econémica inter- 
nacional 

- Composigéo, financiamen- 
to, distribuig&o setorial 
e fronteira tecnoldgica 
do setor industrial 

~ Relagéo com as politicas 
macro~econémicas 

- Relagdes sociais de pro- 
dugao 

ws 

icionamentos 
Os elementos indicados no quadro 4, representam condiciona 

O quadro ndo 
> 

e entraves A atuagdo das trés varidveis escolhidas. ; 

€ exaustivo, seu propésito é apontar para elementos que podem var 

a influenciar positivamente ou negativamente a relagdo entre sis~ 

tema politico e setor pliblico na determinagdo de politicas indus- 

triais de ajuste. 

Os quadros apresentados anteriormente permitem @ te on 

tificagao das principais etapas da pesquisa © 4 elaboragh : u- 

Cronograma de atividades. Seguindo os recortes temporais e estr 

: 
‘ capass 

turais estabelecidos, pode-se antever as seguintes etaP 

1. Expansdo pré-crise e ruptura 

Perfil das principais varidveis macro-economicas 

Andlise do perfil da intervengdo do Estado ko a indis- 
sy : i i ° 

Andlise das caracteristicas do sistema de financiamen 

tria 

sy . lagdo com 0 
Andlise do sistema de representagao de interesses e re ¢ 

Setor piblico 
Conjuntura politica da expansdo ruptura 

2. A crise e medidas imediatas 

Impacto da crise nos setores produtivos 

Performance das principais yaridveis econémicas 

Impacto no sistema de financiamento 

Reag&o do sistema politico 

Cronologia das medidas politicas de gestdo 

3. 0 ajuste (a) 

© ajuste monetdrio e seu impacto 

Reformas e reajustes no sistema E ire 
gdo dos saldrios 

inanceiro 

Reforma e reajuste na regula 

Perfil dos investimentos © emprego



4. O ajuste (b) 

Nova composigdo Capital/Trabalho 

Reacgdo dos interesses corporativos As medidas de ajuste 
Reorganizagdo da regulacdo econémica estatal 

5. O ajuste (c) 

Estratégias industriais 

6. O ajuste (a) 

A gestado do ajuste e o sistema politico 

As 6 etapas descritas deverfo permitir a elaboragdo de um modelo 
de alternativas de ajuste 

Cronograma das atividades 

1988 

  

Etapa 1 

Expansao pré-crise 
e ruptura 

Etapa 2 
A crise e medidas 
imediatas 

Etapa 3 

O ajuste (a) 

Encontro das equipes 

Etapa 4 

0 ajuste {(b) 

Etapa 5 

0 ajuste (c) 

Etapa 6 

O ajuste (d) 

Encontro das i 
Modelo “auiPes 

Final 
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