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A despeito da opini3o mal humorada dos positivis-
tas, as metal.Paras desempenham um panel saliente no
processo do conhecimento Empregadas irrefletidamente
porCH, das fazed passar} com frequencia, a figure pa-
lo objeto - que ela represents apenas sob este ou
aquele aspects 0 que, pot" sua vez, indus a equlvocos
eventualmente graves discos dessa natureza parecem
rorldar a imaged da ''ddcada perdida '', que se torray
corrente para designer entry n6s a d6cada passada

Raz3es para acolher tal imaged n:o faltam; um r5-
pxdo COteJO com o desempenho da economia brasileira no
dec6nio precedence serif bastante para nos convencer
dense .fate.. Apesar dos abalos provocados peta primexro
cheque do petr61eo e a crime internacional que a ele
se seguiu, a economic brasileira nos argos 70 continuou
a crescer a texas itlveidveis. Nesses dez amos, Q PIB
dais que dobrou, assegurando um aunento de circa de

(+} TF&baltto elaborado coR base na cosunicac3o apresentada no SeBi-
nirio Internacional "0 Novo ERpresariado na Andrica Latina". Grupo
de Tf&b3llto/CLACSO "EHpresat'ios y Estado". ILET, Santiago do Cttile
14-17 de noveBbro de 1990



81X na ronda capita Os dados referentes ao invests:
ieento global indicam eloquentemente a intensidade do

11111:ll..ll!:ii llllfil l:l :l ll lille i;23X do PIB
atd o final da ddcada. Naturalnente, tamanho dinanisno
trazia en sua esteira desequilfbrios e tens3es, que se
manlfestavam, entry outras coisas, no agravamento do
quadro inl)laciongrio. Mas. preocupantes coma Bran,. os
110% de inflac3o em 1980 pareciam, beH ou sal, kami
nistriveis - com efeito, no ano seguinte o ilndice chia

.!' il:!11 :T.:::£: ::!'.::::"::
::i::: I..'.:=,,.; ' u". '*-.:

riincia h5 quito olvtdada: pda primeira vez desde o
initio da ddcada de 40 a economia sofre, em termos ab-
solutos, uaa expressiva queda - 4,4%. em 1981; - 3,4%,
dais Bros mats garde. E verdade - puxada pdas expos'
taw6es, primeiro, e depois pda reativac5o da demanda
interns, ela voltaria a crescer togo a seguir; mas sem
alcanc:ar os nfveis anteriores, e sem conseguir assert '
tar esse crescimento em bases estiveis. Assam, entre
1980 e t988,. a expans3o do PIB limits-se a macros
17,8%, o que. em media, tornava os brasileiros ligei-
ramente mats pobres (reduc5o de 1% na ronda per capt '
ta). N5o disponho de dados atualizados para os..,

dais
dltimos ands do perfodo, mas o que se passou entio ndo
melhora em nada o quadra aqua elbow:ado. Coho se pode-
rla iM&giRari ' hesse perlodo o investimento dininui
sight.ficativamente - cal para 16X do PIB - em 84; che-
ga a 19%, em 86; mas volta a calf para 17% no dlti,mo
arlo da sdrie. Quanto iinflac5o. ela .literalmente ex-
plode: com a marco de 84X ao m6s. sua taxa anualizada
gaia mats de 11.00QZ no final do governs barney, em

cargo de i99e
Somados a outros lantos dados sobre a espantosa

degradac:o das condic3es socials. eases ndmeros aiudam
a eaten;er porque o otiiaismo, a auto-satisfac5o - tra-
tos t:o caracterlsticos da atitude estereotfpica dos
brasileiros ew relac3o ao seu pals ' dandy lugar ulti-
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mamente a manifestag6es 9eneralizadas de desencanto, a
um pessimismo corrosive que tem levado um ntimero cres-
cente doles a buscar no estran9eiro a niragem de uma
vida mellor Economistas, soci61ogos, intelectuais.
podemos dxstingui,r, nuancar. Para muitos dos que nile
habitat e trabalhant. contudo. os Zoos 80 no Brasil
torah vividos coho uio tempo jogado fora. E a pergunta
an9ustiante que permanece no ar e se, para o pals
igualmente. a perspective de futuro n5o ficou para

Verdadezras, embora, apreciac6es dense g&nero n5o
nos contain toda a verdade. Em particular, das n5o nos
preparam para a patsagem prospera. a pulsacXo nervosa
que nos surpreendem quando viaJamos peta interior de
um estado coma Slo Paulo, ou por certas regimes do
Brasil Central. llhas de dinamismo no lodacal da es-
tagnac:o'Z Cano compatibilizar vis3es t5o disparata-

Uma prtmetra desagregac5o dos dados globals sabre
a evoluc:o do produto real ji nos fornece um inicto de
resposta. Com efetto, esse staples manipulacXo nos
Ferrite constatar que a crime dos Boos 80 foi. sobre-
tudo. uma crime industrial. As informac3es contidas
quadra a seguir d3o uma iddia de sua intensidade
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QUADRA I VARIACXO ACUHULADA DO PRODUTO REAL (X)

Forte 'Costas Nacionals - regis:o e atualizacio para t988", fQa
199e Elaboracio prdpria

  1970 8g 19BO-B8

Total la8 , 98 !7 . 83
qgrapecuarta
I ndlist r I a

55 , B5
143, 41

?9 , 43
9 . 46

Services L45 . 37 25 , 37



Elms revelam atnda que, de todos, o seton agrope=
cuirio .foia Heros afetado Se levamos em carta a tra '
jet6ria fulminante de centos produtos do complexo
agro-alimentar (cano os sucks citricos, por exemplo,
cuias exportac3es pulam de US$ 281 milh3es, em 1979,
para US$ 1.144 milh3es dez aaas depots)i o enigma
da prosperidade caipira se desfaz

Has podemos avancar um passe e indagar o que ocor-
reu no compo da inddstria. 0 quadro ll nos .forrlece so-
b re ipso algumas informac3es

QUADRA 11: VARIACaO ACUHULADA DO PRODUTO REAL: S£TORES
SELECIONADOS DA INDdSTRIA DE TRANSFORHACAO

t 980-88

Tran s -formacio
Met aldrg i c a
Mean i c a
Mat arial de t ransporte
Papal e pape15o
Qulmica
Produt os a I inert ares

5. 13
3 . 45

12 , 42
9 , 97

30, 13
27 , 10
1 1 , 79

Iden Iden

Apesar de extremamente sumirias, as indicac6es
arima nos levam a relativizar, em certs tnedida, o
diagn6stico original. A crisp econ6mica atinge de for-
ma quantitative e qualitativamente distinta empresas,
regimes e ramos de atividade A diferena, no casa, nao
diz respeito apenas a intensidade dos movimentos, mas,
algumas vezes, idirecio mesma dos deslocanentos ob-
servados. A perspectiva macrosc6pica, no imbito da
qual encontra sentido a nossa meta.fora, oculta essay
particularidades e, nesse sentido. afasta a atenc5o
das t:end6ncias emergentes. passlveis de se converte-
rea. dais adiante. nas bases de uaa nova etapa de
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prosperidade. Bdcada perdida? Sis - nas tl:o inteira-
mente, e n3o para a totalidade das parkes

Faber elsa afirmativa agora. exatanente nests Ro-
nento em que o pals atravessa uma das faces mats cri-
tical de sua historia contemporinea, pods parecer um

exerc£cio edificante, cujo sentido dnico d Q de dini-
nuir a angdstia e tornar mats suportivel um estado de
coisas que nao asta ao nosso alcance mudar. lIBs nXo se
trata disco, mutts ao contririo 0 que se objetiva com
este prefmbulo d evitar a arnadilha da conjuntura a
+in de interrogar a experiencia brasileira nuaa pets'
pact iva de tango puzo

Olttar en perspective: into e, buscar no presents o
Pretdrito que se conserve neue, e o novo que ele Pre '
para. g hesse registro que desenvolve este ensaio, as-
sim cano - acredito - nossa indagacio comum sobre o
novo empresariado

11

NO Brasil. novo empresariado? Conviria atacar a
quest3o indutivamente. procurando inicialaente indi-
cios do novo no universe dos empresirios

Ao tamar esse caminho as dificuldades que enfren-
tamos n5o advdm da escassez de evid&ncias. mas de seu
excesso. o que lorna tmperativo selecioni-las. Para
n:o operas as escolttas arbitrariamente. devemos nos
guiar por critdrlos s61idos. fundados em concepcio bem
articulada a respeito do objeto em causa. Incapaz de
apresenti-los nos limited disponlveis de tempo e espa-
CO.r contudo. saito a preliminar e passe diretamente i
exposic5o dos result ados

A atividade pol£tica e associattva dos empresarios
brasileiros - sobremaneira intensificada em decorrdn-
cia dos brandes deslocametttos econ6micos e politicos
que marcaram o pals na ddcada passada - seri detida-
nente considerada em outdo capltulo delta coletinea. A
este respeito. linito-me a indycar graficamente alguns
fen6nenos Davos que me parecein dotados de stgnificac5o
especial
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t) 0 acirraaento das tens3es internal i estrutura
traditional de repo"esentac:o de interesses empresa ';
dais, que se expressam sob a forma de contestac3o da
legitiHidade das direc3es estabelecidas, da multipli-
cac:o de desafios eleitorais, e da criacio de novak e
mats homog&neas entidades coma resposta de alguns seg-
mentos isua posit:io - real e/ou percebida - de margi-
nal idadet I /

2} Em conexao proxima com o precedents - o surgi-
mento de propostas mobilizadoras enderecadas aos em-
presarios, coma pessoas fisicas, com o duplo proposito
de veicular junta iopini5o publica e is autori.dudes
pontos de vistas subrepresentados nas estruturas orga-
nizativas institucionalizadas e de maximizar a in-
flu6ncia de sous promotores no interior deltas 0 Pen-
samento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) - movi-
mento lancado por um grupo, predominantemente jovem,
de pequenos e mddios empresir;g$, em 1987 - d o exem-
plar mats acabado dessa clause'c '

3) Em certs sentldo, mats ameacador - a montages
de um organisms coho o Sindicato das Micron e Pequenas
Inddstrias de S3o Paulo (SINAI). o qual, em linda de
con.frontac3o aberta com a FIESP, pasha de imediato a
reivindicar na Justica seu reconhecimento, com sodas
as prerrogattvas asseguradas em lei is organizac:6es
sindicais do patronato, 0 potencial dlsruptivo de tal
iniciativa n3o advdm arenas de se tratar de um esforG:o
a mats para organxzar um segmento do universe empresa '
riaa amplamente maioritdrio, pordm - no Brasil, quito
mats do que em outros pulses ' de express5o politica
extremamente ddbil. Associac6es com esse propdsito co-
mecaraoi a surgir entry n6s desde as brandes mobiliza-

(1) Cf . Jo3o Carlos Leal

(2) C+ . Gilberto Y

'Rachas no £8presariado ' Senior, n9 286

qh i rn i qb i A forBac5o do
DCS/UNICAHP. t99$. RiReo
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cues operirias tto final dos Boos 70(3) . 0 que o SINPI
trac de novo d a disposic:o de romper foraalnente coa
os dais princllpios basilares - ua sindicato PQ.r cate-
goria econ6aica; un. e apenas un, sindicato em coda
base territorial - implantados na ddcada e 30 e atd
hole de pd cano colunas mestras da estrutura sindica]
o+ic ial i dada

4) Em autre plano - a QHcfgiiftcia de un sem ndmero
de organismos ad hoc, que passat a operas com o obie-
tivo de harmonizar as manifestac3es pdblicas da opi-
ni5o empresarial e a dotar etta dltima dos memos ne-
cessirios para se intervlr com minima efic6ncia no de-
bate e na decis5o das brandes quest6es naciortais
Abrigando estruturas previamente estabelecidas, em al-
guns castes - cano o da Uni:o Brasileira de Empresirtos
(UBE) - reuntndo, em outros, indiv£duos - casa do Fo-
rum in.formal do Empresariada - essay ''unidades tati-
cas", verdadeiros 6rg5os de lula, tiveram seu grande
memento entry 1987 e 19881 quando se travou no Brasil
Q embate da Const ituinte(4)

5) Na mesma coniuntura - o surgimento de organiza-
c6es permarterttes de carfter diverse, que se oriental
precipuamente para o trabalho de proselitismo e de
'tarmac:o de quadros. Atuando com refer6ncia a uma tem-
poralidade tonga e com vistas a influir em profundida-
de em seas pdbjltcos-alvos, eases ''grupos de afinidade
e pensamento"(S) dos quaid o mats xmportante parece
ser a Cede dos Institutes Liberals - agregam comumente
empresSrios e profissionais liberais+ em organisaos

(3) C{ IUPERJ/CEBRAE, "Ac3o colettva e participac3o do pequeno es-
presirio nacional", Docunento de Trabalho, ng ?, agosto, !980, e a
Hana Lucia U. Vienna e Julio A. Salinas, "Acid colettva e partlci-
pacao politica do pequeno e sedio ewpresario", ladas, vol. a5, ttg

Hes seRpre vazado na interpreta£ao sais convtncente. o material(4)
eases grupos Fade ser encantrado ea Rend Ureifusssabre

da..dirfitx, P8tr6pol is, fditara Voles. 1989
TARO eaprestada a terra de Georges Le+ranc(5)

Paris. Pasot. 1976



chia dinimica guards carta analosia coa aquela dos
partidos ideo16gicos(6}

6) Por fim - album tempo depots, ji em outdo con-
texts polJltico - a criac:o de uma entidade tambdm
classificivel coho ''grupo de a.finidade e pensamento
mas de corte inteiramente diverse. Com efeito, fundado
em maid de 1989 por alguns dos mats importantes eoipre-
sirios industrials do pals, o objetivo perseguido polo
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(IEDl} n5o d o de galvanizar segmentos da opini3o pu-
blica em Lorna de uma doutrina em particular, mas Q de
tematizar colettvamente os problemas da economia bra-
sileira puma perspectlva de bongo puzo. Encarado ini-
cialmente por mui.tos coma dissid6ncia velada da FIESP,
o JEDI se abstdm de tntervir no dia a dia do movimento
empresaria] - opcao exatamente oposta iquela de um
grupamento cano o PNBE. Membros titulares dos circulos
mats selet:os do empresariado nacional; seguros. por-
tanto. de que em qualquer circunstincia servo sempre
ouvidos, a influ6ncia almeiada por sous fundadores d
de outta natureza. Mediante a promoc5o de um intercim-
bio intense entry empresirios, acad6micos e autorida-
des governamentais, a ambic3o do JEDI d a de formulae
uma proposta global para a crisp passlvel de ser reco-
nhecida cano o porto de vista proprio e autorizado da
grande burguesia industrial brasilezra

Vencido esse brave desvxo, passe a examinar um

posco mats cuidadosamente ajgumas tend&ncias que se
esboc:am no substrato das relac3es econ6micas que d3o
substincia ao empresariado. Aqua, o primal.ro panto a
destacar diz respeito ao movimento de extrovers:o rea-
lizado no perlodo paid inddstria brasileira(7) Pods

(6) Cf. Denise Barbosa Gras

GtaadR....dQ....fld.. Proieto de Pesquisa, Doutorado dp Ci&ncias So
dais/UNICAlfP. 1989
(7) taco uso aqua da noc5o sugerida por Francisco Oliveira, que ao
tratar dente ResBO perlodo fda eR "internacionalizacio extrovertt-
da" da econoHia brasileira



mos foraar uma iddia aproxi8tada da amplitude dente nie-
diante a sinples leitura dos dados da balance coeler-
cial i.rata de todos coott8cido que desde o inlcio dos
argos 80 o Brasil se v6 constrangido a gerar saldos
comerciais expressivos para fazed face aos custom da
dlvida externa Embora tenbam implicado uma compressao
dramltica das importac3es(8). estes saldos farah obti-
dos. principalmente, atravds do aumento das exporta-
w:3es. que salaam de US$ 20.132 bilh3es. em 1980. para
us$ 34.392 bilh3es em 1989 Heros conhecida e a con-
tribuic5o relative da indtistria para a produc5o dense
resultado: da diferenca de 14,260 bilh6es no valor, em

d61ares corrente, das exportac3es efetuadas messes
dais ands, 13,024 bilh3es (ou sega, 91.33%} s3o expli-
cados peta increments das exportacoes de produtos in-
dustrializados Aprofunda-se enormemente, assam, a
tend6ncia de mudanca na composited das exportac6es
brasileiras. a qual, entretanto. Ji se fazio sentir
desde a d6cada anterior, cano revelatn as informac6es
sintet tzadas no quadra abaixo

QUADRA I I I PARTICIPACaO NO VALOR TOTAL EXPORTADO (%)

Forte
pita

1988 e jun./t990. Elaborac3o pr6

Proieto PNUB-UNESCO-CLACS0

RiReo. Sio Paulo. CEBRAP. marco de 1988
(8) De US$ 23 bilh3es. eH !980, das baer para circa de US+ !S bi
lIlaCs. eg t983. pataRar ee que se Rantd6 atd t988. quando volta8
crescer. chegando a US$ 18,281 bilh6es UB ano eats garde

n rasa do Brasil

9

  Produt os bisicos Induct ria I Hanufat urado

1978
1984
1989

60 , a4
47 , 22
32 . 39
27 , 91

26 , 63
47,41
66 . 31
70 , 94

21, 54
4g , !5
56 , 03
54 , 06



0 moviMertto em direcio ao mercado externo d anti:
go. atingindo igualmente setores dominados poll.trans-:
nacionais - cano o de material de transpofte\ x/ e se-
tores sob a lideranca do capital nacional - homo o si-
derdrgico e de such de larania. por exemplo(lO). De
acordo com dados apresentados em estudo recente, a
participac5o das vendas externas atingia, jd em 1984,
percent:uais bastante elevados do valor da produc5o em

virios segmentos da inddstria, coho laminados de aco
(25%); abate e preparac3o de ages (3©%); dleos vege-
tais em brute (59%); minerals n3o metilicos (34%);
calcados (38%)i celulose e pasta mecfnica (40%), entry
outros(11). Para o conjunto da inddstria, embora bela
dill.cil determinar com precis:o, credo que este coefi-
ciente dave situar-se hole pr6ximo de 20%

Eases ndmeros sio expressivos, mas kinda assam n:o
nos dizem tudo sabre o re.ferido movimento de extrover-
s3o. Para alcanc:ar uma visio mats abrangente dense
processo, devemos nos interrogar a respeito das impli-
cac6es mediatas da crescente importincia assumida polo
mercado externo para a inddstria brasileira

Nesse sentido, pods ser dti] tamar cano panto de
partida a distinc3o entry mercados que operas com bens
e services padronizados, de caracterllsticas estiveis e
claramertte definidas (tiplcamente, s.aalEQd.i.Lies). e
mercados que processam bens e services com atributos
imprecisos e/ou de aferlG3o di flcil (bens de consume
durfveis, mjquinas e equlpamen(:os. tecnojogia). Os

primeiros Leaden a se aproximar do typo ideal do "mer-
cado-len:o '' (auction market), olde a comunicac:o re-
querida entry as parkes 6 minima. as transac3es s3o

(9} Exportac3es no valor de US$ 3,886 bilh6es ep 1989, contra US$

I,S12 bilh3es eR 1980
(lO) RespectivaRente, con exportat6es de USS 4,+S8 e US$ 1,019 bl-
Ih6es eR t989. contra US$ 62S e US$ 339 bilh6es ee 1980
(11) Jose Tavares de Araujo Jr., Lia Hasuenauer e Jo5o Bosco if. }ta-
clt3do, "Protec:o, coRpetitividade e deseRpenho exportador da econo-
eia brasileira nos Bros 80", PensapieotQ !berg ericam. ng 17,
ian ./im.. t990. pp. t3-38



discretas e dispensam considerac6es sabre a eventuali-
dade de contatos ulterioresi os segundos tandem a se

mercados de c I dente I ade fin it cano int ernt ercfmb io endo lve conparacolde o
n.fprta oassada condiciona as deci-} Q mn nv-= { c

sees de compra no presents, e estes embutem a probabi-
lidade de novak aquisic3es no futuro - a continuidade
da relac3o entry os agentes d esperada, a comunicac8o
e a confianca entry des sio exigidas(12)

kinda que tosca, uma tal tipificac3o nos di ele-
mentos para extender a mudanG:a que se veri+ica no sig-
nificado econ6mico das exportac6es quando um pris pas'
sa a comercializar no mercado externo. em proporc6es
importantes, produtos manufaturados. services indus-
trials. ou tecnologia. Com base na mesma, torna-se li-
cito esperar que a crescente relevincia das exporta-
w:3es brasileiras messes items esteJa a enselar um pro '
cessa, mats ou ments ample, de diversificacSo e apro '
fundamento das atividades de empresas de capital local
no ext prior

Um dos ramos estudos Ji realizados sabre o Lena
admire a con.figuracio de processo de tal natureza no
que concerns as operacoes no exterior das grarldes em-
presas de construc5o civil. Em relic:5o iinddstria de
trans.formac5o, entretanto,.ele d cate96rico ao negar
que o mesmo se verifjque. Dubs raz3es bisicas funda-
mental o seu ceticismo: 1) a presence macica de multi-
nacionais no tecido industrial brasileiro, em posicio
de lideranca nos segmentos mats significativos; 2) o
comportamento tfmido, passive e caydatirio das firmas
nacionais no tocante a tecnologiati'}/

(12) miso de porto a caracterlzacio apresentada por Carlos F. Diaz-
Alejandro e8 "Delinking north and south: unshackled or URtiiRgCd?"

in Albert Fishlou et
aQRX. Neu York, Mcgraw-Hill. 1978, pp. 87-t64
(13) Eduardo Augusto Guitar:es, "Ttt€ Activities o'f Brazilian Fires

last ituto de Econ08ia Indus-
trial. iu1.. 1984. pp. 71 e seas

al li . Rich and PQQrl na!!QQS ; '



Esse trabalho cobra um perlodo que se estende atd
!982. Nessa altura, havla 123 inddstrias manufaturei-
ras com investimentos diretos no exterior, no valor
total de US$ 138 milh3es Destes, contudo, 66,2% cor-
respondiam a tr6s investidores, apenas. EI o major de-
!es - um produtor de acdcar - respondia sozinho por
48X do total, com US$ 65 milh3es aplicados em una tra-
ding company no Caribe

Menciono o dado, n5o com a iddia de sintetizar os
achados dessa pesquisa, mas para sugerir o quando o
quadra teri se alterado desde sua conclus3o. Embora
n:o disponhamos de trabalho atualizado que possibili-
tasse uma confrontac3o sistemitica com aqueles resul-
tados, uma ripida inspec3o polo noticidrio economics
recente nos autoriza a pensar que a mudanca operada
n:o foi desprez£vel. Com e+eito, a vista de 16 inves-
timentos de .firmas industrials brasileiras nos dltimos
ands que coligimos inclui castes t:o ''int:eressantes
quando a joint-venture da Hiring o segundo maier pro '
dutor t&xtil do Brasil - com um grupo portuguis, para
atender com produc5o.local contrato de tornecimento
com a Eurodisneslndia(14); a aquisig3o, por US$ 52 mi-
Ih6es. de uma siderdrgica no Canada. peng.grupo Gerdau
jd detector de subsidiiria no Uruguaitni; o centro
avancado de pesqujsa inaugurado em Ann Arbor, EUA. pe-
ta Metal Legg {autopecasl{.que possum ainda dubs ou-
tras unidades nests pals(16); Q projeto. orcado em US$
100 milh6es, da COFAP (fabricante. tambdm, de autope '
casa em Mealhada, Portugal, com operacao prevista para
!993( 17 )

G.appt a llprrant i 29/0y/lyUY

Gazeta Hercant il 19/09/198?

(14) "Hiring teri unidade na Espanha coe s6cia portusuesa Coaundo '

(!5) "Grupo Gerdau coHpra a canadense Courtice Steel por US$ S? ei

(16) "0s Invest iRentos da feta
21/06/1989 .
(!7) "A .fibrica portuguese da Co+ap ' 26/1e/H



Na avaliac:io de um e©presirio influente a globalx-
zacio da economic international, a exig6ncxa de proxy
midade waiter dos centres produtores de tecnologia e a
difus5o de inovac3es organizacionals - coho o Just-in-
line -, entry outros fatores, estariam.!.empurrar as
empresas brasileiras para fora do pals(18). Caberia,
agora, falar do investinento industrial no exterior
cano ''processo ''? Qual sua exata dimens5o'Z Desconhec:o
respostas, mas estou convencido que o Lena nerece toda
atenc:o

0 segundo panto a salientar refers-se iconforma-
c3o na inddstria brasileira de setores Davos. dos
quads a in.formitica d o mats importante

f sabido que a constituicio dense sdtor se deu
desde o inlcio, em meadow dos ands 70 - sob os auspi '
cios do Estado. chia ac:o fiesta area marcos uma ruptu-
ra na tradic3o da polftica industrial brasileira, pda
6nfase con+erida ao imperativo da capacitacao tecno-
169ica e pda afirmac5o do principio que condiSionava
a mesma ao estrito controls nacional da empresa ''''

Amplamente conhecido, ademais, d o tata de que el-
sa polttica - consagrada em lei no final do regime ml-
litar, em outubro de 1984 - foi alva das mats duran
crlticas, no pals e fora dole, cede se convertendo no
principal capitulo do denso. contencioso Brasil-Estados
Un idol ( 20 )

N3o d segredo, enfim, que a'referida polltica .foi
expressamente repudiada polo atual governs, que mesmo
desamparado de sanc3o tegislativa, vem alterando-a em

seas aspectos mats significativos

(18) C+. Jorge Hall, "As Novak Fronteiras'
tev . . 1989. PP . 10'13
(19} CoH base hesse concerto. o instru8ento clissico da reserva de
mercado, sob o aRparo do qual edificou-se quash coda a ittddstria no
Brasil, +oi estrategicaHente redefinido: reserve para os produtores
nacionais. no lugar de reserva para os produtos fabricados no pals
(20) Cf. Peter Evans, "Assertive industrialization attd declining
hegemony: US-Brazilian conflicts in the computer industr!", .latfl='

H. tlK t: nltqt#lili
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Atd os mats ardorosos defensores da Polftica Na '-
clonal de Informdtica (PIN) reconhecem que ela era
a.fetada por indmeros problemas. Ajguns de .canter con-
juntural - os efeitos sobre o comportamento empress'
dal da crime econ6mico-financeira, por exemploi ou-
tros de canter estrutural, assoctados a natureza mes-
ma da inddstria - coma os elevados requisites de gas-
ton em Pesquisa e Desenvolvimento para ciclos de pro-
dutos com +requ6ncia excessivamente curtis; outros
ainda induzidos pda pr6pria polltica - coho a exage-
rada pulverizacio do setter -, ou a ela constitutivos -
sua balsa seletividade, sua insuficiente articulac5o
com as pollticas dos demais segmentos do complexo ele-
tr6nico(21). Entretanto, nada disco dove ocultar o que
de positive ocorreu durante a vjg6ncia daqueles prim '
cipios. Os ndmeros que passe a apresentar d5o ao lei-
tor uma naga iddia dos avancos obtidos

Elm !980, o mercado de in+ormitica era estimado em
circa de US$ 7@0 milh3es; alto aaas depots, ele havia
crescldo mats de sais vezes: o +aturamento brute atin-
gia. ent:o, a US$ 4.428 milh3es, assam distribuldos

InforHdtica na Brasil : a ep-Piani

988, pp. 12-17i Paulo Bastos Titreng t6, Rar/abr
Rio

Peter B. Evans e Pau-.987

(21) Cf. . entry outros, 6uida
press nacional e o Est ado", in

lo B. Tigre. "Brasil e Cordis: para aide dos clones
laS, ng 24. iul.. t98?. pp. 110'130
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QUADRA IV FATURAHENTO BRUTE DAS EHPRESAS BRASILEIRAS
NO MERCADO INDUSTRIAL DE INFORHdTICA (1988)

Seg ment os
TOTAL

Fi;i;;''l;'gabi
Tel ein format ica
Aut omac3o induct
lq ic rol et r6n ic a
Programas de
c omput odor
In st rument ac Xo
d init al

71S
309

956
289

2465

309
348138

131

74

97 238

74

44281480

Forte: SEI. Pattorasa do Seton de Inforsitica. Series Estat£sticas
v. 2. ng t. Agosto, 1989. PS 12/t3
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Na controv6rsia sabre a reserve de mercado, as io}
plicac6es contradit6rias disses resultados abastecem a
arguRentac:o de amboy os contendores De um lada, os
cr£ticos t&m sempre imho evid6ncias de atraso rela-
tive e costa exagerado dos bens produzidos no pails.j de
outdo, aenos f avorecidos peta aldia, seas oponentes
modem mobilizar a quajquer memento os dados nlo memos
irretorqufveis atirlentes aos ganhos ji alcancados em

capacitac:o tecnoldgica e a patente indisposicio das
empresas transnacionais de deslocat para o Brasil uma
{tr&cio sequel dos recursos que dispendem em pesquisa e
desenvo I viment o \ cc /

N:o caberia sopesar aqua essen argumentos Da

perspectiva do presents estudo, imports tater tlo so-
mente a seguinte conclus3o: sega qual for a iddia que
se .rata dos mdritos da reserva de mercado na informi-
tica, ela gerou condic3es para a emerg6ncia de empre '
sas nacionais suficientemente .cortes e experientes pa-
ra acalentar, sem pre.Juizo do realismo, a veleidade de
+zrmar-se e crescer na znddstria. mesmo em ambientes
inconparavelmente mats compet itivos

111

Serra posslvel seguir com o inventirio, mas credo
que ii dispomos de indicac6es suficientes para abordar
+rontalmente a quest:o. Novidades no memo empresarial'z
Sim. Empresartado novo? Polo que se viu atd o memento.
kinda n5o

Podemos recorder a um trulsmo para apoiar esse
iutgaoiento. ''Subvers3o conti.nua '', "desttuic:o cri.ado-
re'' - o mote do capitalismo, aprendemos com. os clissi-
cas, I a revoluc::o per"manente das bases materials e

(22) De tata. o contrasts d etoquente: enquanto as eRpresas nacio-
nais eRpregag 1.818 pro.fissionais de nigel superior eH atividades
de P&D. as estranseiras nio e8prega8 gals que 21.3. C.f. gilson Suzy.
gan c Dora . / :14r ltU ll:lil :ll; [il=bqq ]]']l]]U :ill(phil:H.q [.] ]] . .]t]F4 1 i {]:]]=i4
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das relic:6es socials que organizaBt a produc3o e o con-
suao. Se fazenos uma sorta de +enomenolosia do univer-
se eapresarial. vamps constatar coa todd certeza. ago-
ra e senpre+ a pv"esenca de formal organizacionazs, re '
lac6es, pastas de conduta energentes - into e. que es
tavam ausentes no passado inediato, ainda quando um
recur major no tempo nos conduza idescoberta de espe-
clmes tntrigantenente s8Mcltt3Rtes. Assam, a mara
constatac:o de traces originals n3o d zndicativo de
que estamos em face de um animal novo, mas t3o somente
que o nosso velho animal e por natureza cambiante

Contudo, o tmportante n3o d tanto into. Hudancas
existed de variadas espdcies e, em prlncipio, nada hi
de obietfvel na iddia de uma mutac3o genuina no enpre '
sariado ou na clause capitalists, mats genericamente
0 que {r3z problems d 1) a di ficuldade de distinguir
com clareza, num nomento dado, o ef6mero do duradouro,
2) a incontornivel heterogeneidade das manifestac6es

dente d a se9uinte: em que medida d possfvel toni-las,
a today, coma ''aspectos" de um fenomeno global. que
demon;inariamos - o novo ' . ~

De minha parte, penso que tal posslbilidade nio
existed mas reconhec:o que elsa ne9ativa n8o encerra a
discuss5o.. Cube indagar kinda para olde ela nos con-
duz? Haveria que jogar fora a iddia mesma de um novo
impresario? Se n3o, quads os criterion a seguir para
que possamos operas com ela proficuamente? Atingido
esse ponte, devemos retroceder um passe e nos interro-
gar sabre o conteddo possivel da categoria em exams

Hesse sentido. a pr.imeira coisa a faber d regis-
trar que estamos lldando com uma noc3o que kabila o
discurso dos agentes e que d impregnada de todd arden
de conotac6es. Com efeito. na ret6rica dos empresa-
rios/politicos hole - no Brasil. e alhures - o bali, o

cerro, o interessante d o novo, no minima o renovado
N:o por acaso, +oi esse o terms escolhido para adjeti-
var coisas t5o dfspares, programas t:o discrepantes
quando a "Nova Repdblica ''. do PMDB, em 198S, e cinco
ands depots, em violenta read::o imesma, o ''Brasil No-
vo" de Collar de Mello. Contudo, into quer dizer ape '
nas que o novo nao e tanto aldo que exists na realida-
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de, aaas antes a cristalizac5o do resultado de lukas
entry - e peta esb.pulac5o do emprego gusto de - es-
quemas de classificac3o. A lula se trava em torso da
questio de cano nomear os con.flitos e. no memento se-
guinte, coho adiudicar as qualificac3es.. As pessoas se
bates pda definicio do que d o novo. o moderns, e
fiestas lutas - mesmo as que se ferem no imbito do em-
presariado - d absolutamente crucial o capel desenpe '
nhado polos memos de comunicacio

Estabelecida a preliminar, d precise avancar em

direc3o a citdrios um pouch mats "objetivos" a +im de
evitar excesses de relativismo e poder assumzr diante
daquelas IDEas uma determinada posic3o Para esse fim,
tomarei cano panto de partida a crime profunda em que
nossos parses na America Latina se enredaram na ddcada
passada e da qual - com a posslvel excecgo do Chile
ainda hole n5o jograram se desvencilhar Agora, pusan '
do as etapas intermediirias, eu sugxro por novo im-
presario'' se entenda aquele CUJO discurso e cuias es-
tratdgias sejam solidirtos coil um processo de mudanca
tal que se loire definir nessas economias um novo re-
gime de acumulacio. Olde regime de acumulac5o d um

conjunto de regularidades que assegurem uma progres-
sio gerd e relativamente coerente da acumulac5o de
capital, ou sein, que permitam reabsorver ou diferir
no tempo as distorc3es e deseqyillbrios que nascem
permanentemente dense processo''\cJ/

Estou dente da di+iculdade implfcita fiesta de+i-
nicao - que partilha. alias, com a abordagem regula-
cionista, em seu conlunto, de onde retina sua inspire '
c3o. Quando associo a iddia de novo empresariado isu-
peraw3o da crime mediante o estabelecimento de um novo
t"egime de acumulac:o, aston alcando o objeto para o
plano da economia coho um todo, assumindo coma marco
relevante para a anilise o espac:o da NaG:o Ora. esse
procedimento pods ser contestado de dots ingulos: a)

(23} Robert Boner. La thdorie dtJa-
g11R. Paris, La D6couverte, 1987. p. 46
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con base no reconheciHiento do avartcado estigio de glo-
balizac3o da economic nundial. o qual, em conjugacio
com outras tend6ncias igualmente importantes no capl-
talismo contemporineo, estaria levando ifragmentac5o
acentuada dos v'eferidos espacos(24): b) a parter da
constatac5o da iatport:ncaa crescente de um outdo pron '
c£pi.o de fracionamento, a saber, os setores e/ou ramos
da produc:o\cJ /

N3o d este o lugar adequado para examlnar em deta-
Ihe os fundamentos e o alcance de tats oblec:6es Para
efeitos do arguments que desenvolvo agora basra regis-
trar Q desacordo posslvel e afirmar em defesa do panto
de vista aqua assumido que, em func5o das diferencas
na dotaw::o de recursos produtivos e no complexo de
saas instituic3es, apesar de tudo as economzas nacio-
nais continual a mantel gratis variiveis, mas.slgnifi-
cativos, de homogeneidade e de diferenciacio(26)

Ponho assam, um tanto dogmaticamente, e passe
adiante Novo empresariado na acepc:o que est:ou em-
prestando ao terms d aqueje que aparece coma resultan-
te de um processo bem sucedido de transit:o capitalis-
ta, que ele promove ativamente e que nell encontra sua
mats acabada expressao

(24) Apresentac3o aHpla8ente desenvolvida de tele neon lio+t8 porte
ser encontrada em Scott Lash & Jottn Urns,

Cambridge, Pol lts Press
QS recentes de Pttilippe Sch-Penso sobretudo en albums escr(a5

a comunicacio "Thp 'radialtt future of capitaliseBitter
Rraanizpfl nr disnraanlzed'Z". apresentada no

it:Haiti HilUlldlt:llBTXUt Q

cIlIa..XXI. CaHpinas, UNICAnP. 05-07-88
(26) ArguRentac5o s61ida nessa direc3o d exposta em
teal, "RdgiRe international et traiectoires nat
Boyer (org . }
na pertin&ncia da diHens3o nacional n3o inplica
iHportincia de outros principios de
lia, realcando a sisnificac:o da corte e terieos de rapids de
c:o no texts
Rento de Trabalho FINED/IUPERJ, seteBbro de

Jac ques Nis
in Robertana les

PUF, 1986 Insist i r
em desconsiderar a

IHento . Discuti este te-
produ-

1979
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A reestruturac5o, na debra do sdculo, do c&Pit&r
pismo americano ilustra paradigmaticamente o que tenh6
em monte: na desembocadura de uma grande crime - que
aticou ao extreme o coll.alito social, p6s duramente i
prove as estruturas pollticas e manteve acesa por mats
de vtnte argos a dispute em Lorna de um dos parimetros
instituctonais bisicos de sua organizacao, - a econo-
mza americana completou o trinsito a uma nova etapa
quando um compromisso jurtdico/politico colocou um
terms na controvdrsia sabre o verdadexro alcance da
legislac5o anti-trusts, consagrando as mudaricas nas
relac6es de propriedade e mercado associadas iemer-
g&ncia da grande corporal:io Ao .fim e ao cabs, a pol!-
tica e a sociedade quedavam igualmente metamorfosea-
das. Mas i+rente e coma emblems do processo em seu
coniunto destacava-se a figura de um novo empresaria-

Desde ent:o, esse empresartado e as relac3es nell
subentendidas v:o se afigurar cano matrizes socials
modelos que outras burguesias, nos pontos mats dife-
rentes do globe, procurar:o mimetizar Mas n5o devemos
exigir tanto de massa definzc5o, ou ficaremos restri-
tos aos ramos castes nacionais em que se Rode constatar
a produc3o genuine de pacotes integrados de inovac3es
socials. didn doles, caberia contemplar atnda o casa
das burguestas que se demonstraram capazes de assimi-
lar criativamente as inovac:oes geradas em outras par '
tes, adaptando-as com 6xito is ocasi3es e circunstin-
cias pr6prias e, hesse sentido, deixando gravada nelas
a sua marfa

A simpler realtdade renitente da crime d o bastan-
te para excluir, quanto ao empresariado brasileiro, o
uso adequado da noc:o tal coho proposta Com'e.frito, a
par dos movimentos erriticos da conjuntura, um dos
traces essenciais de uma grande arise coho a que vive-

do {27 )a

(27) Ao escrever esse paragra+o t€R+to eR vista principalBetite o
trabalho portentoso de Martin J. Solar. !he CQ[Po[411 reconstruic-

ee11f&S . CaRbridse. CaBbridse University, 1988

ion of american cap ita I isn 1:1jUBjl:H lilt:HTFlillaa li;tl .i



mos d a elevada indeterainac3o que se instila na eco-
nomic no que tango is subs tend&ncias de bongo puzo
Abertura do leque dos +uturos possiveis - que passe a
compreender, inclusi.ve. os mats sombrios - no contexts
de aguda incerteza que caracterxza a crime, Lorna-se
sumamente diflcil distinguir. no conjunto das tend&n-
cias observadas num moments dado, aquelas que a evolu-
cio do processo econ6mico tratard de anular logo a se-
suir deltas que, polo mesmmo motive, servo confirma-

Mas n5o d tudo. Numa situac3o a tal porto volitil,
os empresarios tandem a pautar sua conduta por estra-
tdgias marcadamente defensivas, que o distanciam mats
do que nunca das qualidades fiusticas tradicionalnente
associadas ao seu panel. Em detrimento do que possa
ter tide deltas um empresariado -frigil, que desde a
loa i.s terra inf3ncia teve de compartilhar seu territ6-
rio com parceiros internacionais incomparavelmente
mats poderosos e que desenvolveu toda forte de artima-
nhas para nao ser por ales tragado(28). num empress'
rxado assam a crisp exacerba a prud6ncia, o oportunis-
mo. a astdcia t {pica do velho

das

(?8) 0 tora Ji aparece nas anilises socialdsicas plonpiras sabre a
?m Fernando Henrtque Cardoso, io-na Brasil , p . exeRpresariado

S3a Paula. Bi+u

s;o Europdia da Livro. 1964 p Luciano Harkins
Rio de Janeiro. Editors Saga,

do proble©a c+. a anilise su-
cinta oas partlcularHente iluwtnadora de Carlos Lessa e SulaHis
Dais es "Capitalised Associado: algu8as refer6ncias para o tend Es-
tado e DesenvolviHento", Luiz Gonzasa Belluzzo e Renata Coutinho

S5o Paulo. Editora
Brasilimse, 1983

aRpnto Hats atua]Para iin
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Entretanto, este n5o 6 o dnico e.feith comportamen-
tal significativo da crime em seu estado superior Se
ela desencadeia no coniunto dos agentes reaches defen-
sivas cujo efeito perverse e o de repos num plano mats
elevado as tens6es que est:o na base dente padr5o de
comportamertto, num movimento simultineo e contradit6-
rio ela desata igualmente es+orcos reiterados de irt-
vencio institucional visando a definic5o de traiet6-
rias vifveis de safda e ifixac3o dos parimetros de
uma nova ''normalidade ''. Atd que do confronts entry es-
tratdgias alternatives surja um consenso dominante em

torso de um referencia] norman.vo''(29) para as poll.ti-
cks estatais e selam restabelecidas as condic6es para
Q crescimento econ6mico. eases dots e.feitos servo mu-
t lament e re.forcados

Assam, uma vez atingido esse estigio a crime n5o
6 mats arenas express3o de desequillbrios macroecon6-
micos; ela ganga uma dimens5o conceptual e se convene
tambdm, necessarzamente, em crisp das representac3es
sabre a economxa - sua 16gica de operas:3o, sua vocac5o
proprio, os modelos normativos que o seu necessirto
reordenamento solicits. Quando o dissenso dessa forma
produzido n:o mats prevalece, Fade dzzer-se que no
fundamental a crime foi superada

Mas convdm evitar de salsa o mal-entendida lsto
se dd, n5o porque o acordo no terreno das ''iddias'' sa-
bre Q que faber sega decisive - afirmac:5o que nos .ma-

ria xncidir no mats acabado subjetivismo e nos con-
denaria a circulos viciosos inevitdveis g exatamente
Q contririo, na verdade: o consenso n3o se faz em por-
no de representaG3es. de ''iddias"; em sentido profun-
do, ele d a mari.festac:o no plano do discurso (enten-
dido aqua em sua condit:o de atom de que em imbitos
crtticos de relac6es socials a j6gica cooperativa ga-

(29) Uso o terra tia acepcao proposta por Pierre flutter.
d'attalsse des politiques sectorielles". in Revile.
Science Palitique. vo1. 3S. ng 2. Avril. t985
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chou espaco e passou a Mitigar a violincia do entre-

tOs". Por mats anpla e forte que deja, em certs Doner '

to, a coaunhao em torso de um prograipa, ela nao resis-
tiri indo'finidanente ievidencia ao tracass7io5 '.wi-

ly 3
23



do elRpresariado e de outros setores socials, esse dcs
bete situou-se inicialmente em plano extr"eaamente ge-:
ndrico e envolveu clrculos relativamente restrltos
Com o avanGar da crisp, poremp e do proprio calenddrio
politico ele atingiu um publica maier e passou a ga-
nhar conotaw:io nitidamente politico. 0 huge dense pro-
cesso se deu no final de 1989'. quando se produztu no
pals uma clara disjurttiva: de um ladd, a esquerda, com
um discurso que procurava articular o nacional com Q
restate da esfera publica; de outta, uma ample coali-
zSo conservadora envolvendo praticamente a totalidade
das classes proprietirias, cuba ret6rica aliava o ape-
lo moral ipromessa de bem-ester e de acesso imoder-
nidade pdas virtudes do liberalismo.. Cano se saba, a
vit6ria combe a este dltima Desde ent5o os tomas da
efici6ncia empresarial, da privatizac3o, da intent"ac3o
tnternacional e da concorr6ncia .franca e deslmpedida
impuseram-se cano pontos focais do consenso enfim al-
cancado, polo memos no tocante i assam chanada ''eli-

Esta harmoriia. contudo, n5o dove nos enganar
Quando submetemos o referido consenso ao taste de
quest3es um posco mats especificas, rapidamente cons-
tatamos que ele n5o ultrapassa a superftcie(31) E nao
poderia ser de outta forma. Pda "+unc5o '' mesma que
desempenhclu recentemente cano deriominador comum ideo-
16gico de uma ampla alianc:a, esse discurso d demasza-
damente gendrico para que se possa in.ferir dole as di-
retivas indispensivexs para tornar operative um novo
proieto de desenvol viment o

te

(31) taco esse a+irnac5o coH base na anilise de docuaentos escritos
e na prolottgada observacio de pronunciaRentos pdblicos de espresi-
rios e tntelectuais de alguna forma tigados a esse Belo. A parter
de procediRento diverse, pesqujsa realizada no priaeiro seaestre de
1990, REID IDESP, conduz a conctus3o similar. Cf. Bolivar LaRou-

nier, "Antecedentes. discos e possibilidades do governs Collar", in
B LaRoutlier et a I ii3B]UFHiDlt;TZ rH;nFTit7a rn
5:a Paula, Editors Susard, t990
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Inporta +risar este panto: o consenso n:o se des-
faz quando Ihe enderec:amos perguntas mats precisas so-
re o que e cano fazed devido apenas ao incont:ornivel

- pesto que universal e abstrato - con'alito entry in-
teresses gerais de largo puzo) supostamente expresses
no discurso programitico, e interesses ''pequenos'' e de
carta puzo de indivlduos e/grupos. Sem ddvlda, a im-
portincia dente 6 enorme, mormente em situac3es de
crime cano a massa. Mas exists aldo mats do que ipso
Coma o de qualquer outta clause, o universes ldeojdgi
co dos empresirios e de sous .intelectuais d complexo e
heterog&neo. Nell coexxstem numb hierarquia navel di-
versas matrizes discursivas. coda uma degas com sua
hist6ria pr6pria que se riga de madeira intrincada com
as vdrias tradic3es do pensamento econ6mico, social e
Politico. A conviv6'ncaa hesse universe dos tomas do
liberalismo econ8mico - ou cosmopolitismo, coho querza
Lift um lada, e, de outdo, os da intervene:io es-
tatal para defender a "economia nacional '' e garantir o
desenvolvimento" d bastante ilustrativa

Na bala da malaria dos empresirios, usualmente zn-
diferentes jexig6ncia de rigor e coerdncia a que se
sujeita Q cultor de teoria. essen tomas aparecem lada
a lada, ou sucessivamente, de acordo com as cxrcuns'
tincias do memento. Em alguns doles, o discurso sera
mats articulado e mats consequentemente assumldo. Num

e noutro casa, pordm. as referidas matrizes s5o funda-
mentals, por meld delis que, a parter de um conjured

a comunicac3o possivel - interesses diferentes sio
falados". i. 6, formulados e publicamente defendl-

Quanto ao dlscurso do empresariado braslleiro bem
coho o da intelligentsia econ6mica, dentro e fora do
governs - para Bien do ndcleo consensual supra aludl-
do. credo ser possivel conhecer polo memos tr6s ver-
t Cates diversas

dos ( 32 ]C

(32) Sabre esse panto, ettcontraaos
Hinders. "Analyzing Actor's Choices'
g! Review, wl V.. 199e

wgestzvas indicac3es eR Barry
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[) um discurso propri4mente ]ibera], que se apre ''
sent a sob dias vers6es

que recusa a pro
pda noq:5o de estratdgia e/ou projeto de desenvolvz-
mento. advogando a iddia que ao governs nio desert.a
caper nada mats que a tarefa de estabelecer as condl-
c6es external para que o mercado operasse em sua ple '
n it ude ,

ibpral isms euro e daren

2 n I ihpra smo mod e rad o

a v i sao .I ap onesa .2

o qual - part indo do
mesmo funds doutrinirio, reconhece a necessidade de
pactuar '' com a realidade na definic5o da amplitude

das re+ormas e no ritmo do processo
gn faso na aut ono-

mia nacional; competitividade sist6mica coho noc:So. re
guladora e desenvolvimento tecno16gico coma tmperati
vo; necessiria concentrac5o do capital coho condit:io
para Q confronts exitoso com os congjomerad.os e car-
tdis que dominam os mats Importantes ratios da indus
tata em escala mundial - na mesma linda.. integrac5o
acentuada erttre bancos e tnddstrta; impartincia cru
dal da educac5oi papal diretlvo do Estado Para este
grupo, a meta.fora de base n:o e a impessoalidade do
mercado de concorrencia perfect a, mas o som e a fdrta
das batalhas na guerra comercial A estes, poderlamos
champ-los tambdm de neomercantilistas. Bo panto de
vista te6rico/doutrinirio, a referenda principal para
este vertente serif a concept::o estrat6gica da concor-
rencla

3) Finalmente, uma vts5o ainda inciptente que
tltulo de provocac::o, vou chamar de
ff.a.£iO pr6przo dente ''grupo '' e a proposicao funda-
mental de que o ''lugar '' da modernidade nio esb nos
produtos. nem mesmo. nos processes, mas na organizacao
social da produc:o E na relic:o capital-trabalho que
o e+iciente, o moderns, o competitive se instaura - ou
n5o - duravelmertte com a propriedade de se extender
para o conlunto do tectdo social A 16gica dessa toma-
da de posicao rica transparente fiesta passages

a
P6s-soc ia I -demo-

0 trabalhador brasilezro d criativo e forte
inesgotave] de cooperacao Aqueles que persia '
ttreR na rota da autosu+ici6ncia perceberio
que nao s:o cortes o su.ficiente para en+retttar



a concorr6ncia, a intervene:o do governs
linda os deus proprios trabalhadores

Ela .foi extralda do discurso frito por um JOVem empre '
sino que se notabilizou Bela propaganda dos padr3es
pouch ortodoxos de gestio adotados em sua empresa, na
homenagem em que recebeu o tltulo de ''alder empress'
dal mats votado '', num memento de aguda tensio entry
eitpresirios e 90verno

A caracterizac5o d sumiria e a listagem esb lodge
de exaustiva Apesar disco, crete ser indispensivel
inclul-las a tltulo de ilustrac5o torque a trajet6ria
da economic brasileira seri em alguma medida afetada
pdas relacoes de forces que prevalecerem entry essay
(e/outras) matrizes no fut:uro mediate, e porque - no
presents. assam coma no passado pr6ximo - dave-se i
mesoia causa parte da incapacidade da po]]tica estata]
de atacar com efetividade os problemas estruturais
dessa econ omia laJ /

Terminado o percurso, volta is quest3es levantadas
no inlcio. Constatamos ao largo do trajeto alguns sl-
nais de vida no universe emPresarial, apesar da crime
Elem nao sao o bastante para que possamos falar em no-
vo enpresariado. E, se levamos em carta os critdrios
aqua estabeleci.dos, n5o este garantido que poderemos
falar dole em futuro previ.sivel. Mas hesse casa, com
ou sen aspas, devemos nos preparar para out:ra ddcada
perdida

(33) Destaquei esse aspecto ao analisar as aHbiguidades da "Nova
polltica industrial", proposta na segunda faso do Governs barney
(1987/1989) C+. "A polftita industrial e a transit:o no Brasil
eleBentos para uea interpretac5o", in Alexandrina Sobreira de Maura
(org . )

Uirtira Fditnra PPV Fa dns Tribunals 1989. e Politico
Hideo, CEBRAP. Banco de 1989
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