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TEORIA E M£TODO

NA ANALISE DE CONJUNTURA

O texto que se segue foi preparado para servir de
refer6ncia a uma prova de aura em concurso de Livre
doc6ncia. lsso se deu hg, vfrios anos atrg,s. Desde entao,

muitas vezes pensei em retomg-lo para explorar mais a

fundo os tomas que ele aborda. Outros compromissos,

outros interesses intelectuais, pura falta de tempo -- por esse

ou aquele motive, nunca chegueia faze-1o. Considerandd,

por6m, que talvez ele possa ter algum interesse para carta

classy de leitor, resolvi tire-lo da gaveta e divulge-lo na
forma em que veio a luz.

Com alterag6es minimal e alguns pequenos

acr6scimos, a vers5o presents reproduz fielmente, em .seu

contetido e ret6rica, o texto original

3



Quando ouvio enunciado do panto sabre qual deveria falar reagi

com tranqtiilidade. Teoria e M6todo na anflise de Conjuntura. Coma)

efeito, poucos tomas poderiam me ser mais familiares do que esse.
Anflise de conjuntura: de certa forma, 6 a isto que venho me aplicandoJ

desde os meus tempos de faculdade. -/

O sentimenro s6 veio a se alterar uma ou duas horan mais tardy,:)

quando comeceia pensar no plano da exposigao que deveria fazed hole el)

me dei conta da enorme distfncia que medeia entry o exerci.cio de uma--)

pratica e a capacidade de explicitg-la, de enunciar os sous princfpios.J

subjacentes, esclarec6-la em seu alcance, suas implicag6es e sous..J

pressupostos. Lembrei-me de Michael Polany, e da nogao de-/
conhecimento tgcito que ele explora no livro Persona/ .Know/edged-l

Lembrei-me tamb6m de Durkheim, e do momento segundo queJ

representou em sua obra a e]aborag:io de .As Regrczs do ]WZfodo

Socio/6gfco, fruto de reflexio sabre os supostos de uma atividade pr6via:)

de pesquisa da qual .A Z)il'fido do Zrabcz//zo Soda/ constituia realizagao...)
maior e mais ambiciosa. qJ

Naturalmente, em relagao a anflise de conjuntura, eu nio

disponho de nada remotamente parecido com as Regras do gigante~

Durkheim. E nem deveria ser precise. Para os prop6sitos de uma aura.

como a presents, bastaria a demonstragao de domilnio da teoria e da:.

metodologia pertinente a essa area de problemas. Mas, 6 precisamente ai-P

que a dificujdade se argue, quash intransponfvel: embora largamente

praticada, a anflise de conjuntura nio se configura coma um subcampo"
diferenciado e claramente reconhecido na Ci6ncia Poll.tica, ou em sua~J

prima, a Sociologia. Encontramos em ambas uma vasta e desiguaLI

literatura sabre crises, revolug6es e fen6menos correlates. Ela nose

permits distinguir modalidades diferentes de conjunturas e, sobrd
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(-algumas delas, nos oferece modelos te6ricos amplos e sofisticados -

estou pensando, por exemp]o, no ]ivro de Michel Dobry, Z,a SocfoZogie

(.dei Crises Po/frog {es, que pretends dar conga de um Lipo particular que

.:le denomina conjunturas fluidast. Sabre a anflise de conjuntura em
gerd, contudo, o sil&ncio impera.

No fmbito da economia n5o 6 assam. Desde a criagao do Comity

(Je Pesquisa Econ6mica da Universidade de Harvard, em 1917, e da
.publicagao anual de seu ''bar6metro econ6mico '' at6 os dias de hole, a

anflise conjuntural converteu-se para elsa disciplina numa
cspecialidade. E do esforgo sistemftico que, desde entao, vem sendo

i'calizado resultaram nio apenas refinamentos te6ricos e metodo16gicos

lndiscutfveis, mas a institucionalizagao de procedimentos sociais de

produgao e codificagao de dados que alteraram profundamente a

percepgao que temps todos estudiosos e ]eigos - da economia. Que se

dense, por exemplo, na Contabilidade Nacional, a qual, segundo Giles-

Gaston Granger, nasce e progride em conex5o direta com a atividade

dos conyunturalistas'

\- O contrasts com a Ci6ncia Polftica chega a ser chocante. Basta

Cinencionar um {ndice: em suas mais de 1 300 pgginas, o dicionfrio de
Norberto Bobbio nio registra sequer uma entrada para o termo

C
C

C

Cf. Dowry, Michel, Sociologie des Crises Politiques. Paris, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1986. Nio menciono obras de grande envergadu-
a como as Origens Sociais da Democracia e da ditadura, de Barrington Moore Jr. e
tates and Revolutions, de Theda Skocpol, porque ambas obedecem uma perspectiva

:e6rica que busca, explicitamente, fazer economia do "momento conjuntural" no
16studo do fen6meno da revolug5o. O mesmo motivo me a silenciar o esforgo analfti-
;o daqueles que, homo James C. Davis e Tedd Guru, procuram identificar os deter-
"ninantes das disposig6es s6cio-psico16gicas que se expressam nas revolug6es.

Granger, Giles-Gaston, M6thodo]ogie ];conomique, Paris, PUF, 1955, p. 352.

c'
C
C
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conjuntura. E no entanto serra indispensavel que o fizesse, porque estb-
termo nio tem nada de 6bvio. Com efeito, o que entender po}

conJuntura? Uma conniguragao dada definida num tempo curED? Mas en:

que consists o curto puzo em pali.tina? Um, doin, tr6s moses? Tr6s
semanas, ou tr6s dias? E quala concepgao de tempo com quD-

operamos? O tempo cfclico, a exemplo dos primeiros
cnsaiob...

conjunturalistas em economia? Um tempo cumulativo e ascendentdr
come em Marx, Engels, ou no Weber da teoria macro-hist6rica d&

racionalizagao? Ou o tempo ''neutro", "operacional'' -- ponhamos assim :

que parece informar a atividade corriqueira do observador econ6micu.

contemporaneo, cujo problema bfsico consiste em, dadas
ceRas-

hip6teses, antecipar o valor de algumas varifveis bfsicas -- taxa dd

inflagao, taxa de cambio, taxa de juros, navel de atividade -- num ponte'

determinado do tempo, a fim de habilitar o decisor a atuar sobre das?

Evidentemente, o fate de ngo constar como um domfnio distintc-

no corpo da Ci6ncia Poll.tina ngo quer dizer que a anflise de conjunturh

sega estranha a essa disciplina, ou que a mesma nada tenha a dizer dc

Qtil sobre como praticg-la. Mas implica em sustentar duas proposig6es-

embaragosas para quem -- como eu -- dove dissertar sobre asta temftica: t/
1) 1mplica em reconhecer que nesse campo, coma em lantos outros!

predomina em nossa area o dissenso, a pluralidade de perspective.

te6ricas e metodo16gicas;

2) Mats importance, implica em afirmar que essa dissonfncia su
mant6m, na maier parte das vezes, implfcita, dada a car6ncia de

esforgos abrangentes e sistemfticos de teorizagao sabre a referid&
problemftica.

Cabs entgo perguntar: se 6 assim, o que fazer?

')
)
)
)
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(- Uma opgao syria a de tomar um autor reconhecidamente

fnportante que tenha se dedicado a esse tipo de atividade e, no cotqo de

,uas indicag6es especfficas sobre a mesma, os exerci.cios prfticos que

..enha realizado e do quadro gerd de seu pensamento, empreender um

ksforgo concentrado de anflise. Podemos imaginar facilmente alguns

,andidatos: Marx, com suas proposig6es gerais sabre as leis do
aesenvolvimento hist6rico e suas anflises de conjunturas particulares,

.;omo o .Dezoifo .Brum6/"to, por exemplo. Gramsci, com suas notas sobre

'd anflise de situag6es, a crisp organica, o Cesarismo, a guerra de posigao

-u guerra de movimentos, no JUaguiave/, e com os escritos do periodo

tanterior ao seu encarceramento; em outra vertente, poderfamos eleger

&'faber, com sua sociologia sistemftico e sous textos metodo16gicos, de

..m dado, e, de outro, sous estudos sobre contextos de crisp, como os que

(lcsbogou sobre as revolug6es russas, de 1905 e de 19173.

\-' Essa altemativa, por6m, nos lan(la diante de doin problemas:

n) o da selegao entry os vfrios autores-candidates;

u) o de efetuar um trabalho que ngo se limits a reproduzir o que tal

autor fomlulou nesse ou naquele contexts, mas que nos love a
identificar tens6es internal em seu pensamento; nos permita avaliar o

( significado deltas no movimento conjunto de sua obra; nos autorize a

C expurga-la, se possfvel, de deus elementos contradit6rios, e nos
C. habilite a expjorg-la nos limited de suas possibilidades. Os
( comentgrios de ulster sabre O Dezollo Br mario e As Z,ufas de

C C/esse /za Fra/rfa4, e o artigo de Perry Anderson sabre GramsciS

(

C

C

q'' Cf. Weber, Max, Sulla Russia - 1905/6/1917, Bologna, ll Mulino, 1981
Elster, Jon, Making Sense of Marx, Cambridge University Press, 1985.

('f Anderson, Perry, "The Antinomies of Antonio Gramsci", New Left Review, no
197, PP

C
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podem ser citados como exercfcios exemplares no genero. x-
refer6ncia a des justifica-se, porque evidencia esse fato capital-

muito mais do que dimples exposigao de um material previament=

organizado, esse alternaLiva implica a decomposigao do objetE

interpretado e um genufno trabalho de elaborag5o te6rica.

Possibilidade t5o ou mais interessante syria a de tomar alguni=

cason particularmente ricoh e/ou exitosos de anflises de conjuntura, d=

logo proceder a um meticuloso exams visando destrinchf-los em shui:

procedimentos constitutivos e em sua 16gica. Aqui tampouco o<
candidates nos faltam. O Z)ezo£ro Brumdrio poderia ser instrutivamente-

discutido em confronto com as reflex6es sabre o mesmo epis6didl

desenvolvidas por Tocqueville6, outro observador agudo daquela quadra

hist6rica, num contraponto ao exerci.cio que Raymond Aron desenvolvi:

em seu livro sobre As Etapas do Pensamento Socio16gico. Outr(i:

trabalho que poderia servir magnificamente a esse prop6sito & o livrd:

admirfvel de George Brenan sabre a Guerra Civil Espanhola7. Ou aindli

o texto programftico de Trotski sobre a revolugao de 1905 com seuil
desdobramentos, em .Ba/cznfo e Pe/Ifpecrfl'a, e, naturalmente, a sua

/7fsfcirfa da i?evo/ fdo Russo, que serve de base a interessantes-

comentAios de Stinchcomb em seu livro sobre os m6todos te6ricos nd

hist6ria social8. Alias, o trabalho de Stinchcomb pods ser tomado coma

boa ilustragao do tips de produto que almqarfamos com essa atividade..

6 Tocqueville, Alexis de, Souvenirs, Paris, Gallimard, 1978.
7 Brenan, Gerald, The Spanish Labyrinth. An Account of the Social and Politico-i
Background of the Spanish Civil War, Londres, Cambridge University Press, t974
(la. ed., 1943)
8 Cf. Stinchcomb, Arthur L. Theoretical Methods in Social History, New York, Ac?')

demic Press, 1 978, pp. 3 1-76. ,-)
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Nenhuma dessas opg6es, contudo, serra factfvel se n5o
xlispusessemos de um roteiro pr6vio, um conjunto de indagag6es

passe.veis de serum dirigidas a dada autor, ou a cada um dos estudos

considerados. Referido a dimens6es que julgamos significativas de
lossy problema, esse conjunto serra necessariamente provis6rio e

..:leveria ser redefinido como um dos resultados previstos do pr6prio

{rabalho. Sintetizando, em alguma medida, a pr6-compreensao de que

disPomos do problema em causa, esse ''roteiro '' estaria a exercer uma

-Jupla fungao: a um tempo, ele nos permitiria transitar ordenadamente

-polos diferentes textos e nos advertiria que a natureza desse lipo de
trabalho 6 precisamente asta: a do diglogo.

Sem qualquer pretensao de exaustividade, passo a arrolar agora

-dgumas perguntas que uma listagem homo essa deveria incorporar.

I'Assam, caberia indagar:

\q) Em cada casa, coma sio definidas intemamente, e homo s5o

pensadas as relag6es entry as diferentes esferas do social?

(:) Com base em que supostos sio definidos em carla faso os adores

C significativos e de que maneira s5o especificadas as relag6es que
(I entry des se estabejecem? Com esse pergunta visamos doin

C problemas complexos e intimamenre associados: a) que propriedades

C um agence dado -- individual ou coletivo -- dove apresentar para que o

C tomemos coma "aloe" numa conjuntura determinada? b) coma lidar

CI com a questao da representagao, entendida etta como fen6menos

C socio16gico multiforme, e ngo coma efeito institucionalmente

(I produzido atrav6s da aplicagao obediente da peoria normativa que

C tendamos a abragar?

\" Nesse panto, serif interessante retomar as indicag6es de Marx

x'sobre a relagao entry a pequena burguesia e os sous representantes

C

C

C
C

C
.f
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ideo16gicos9. Ou ainda sua anflise a respeito da crime da representagao

partidgria que antecede o volpe de Luis Bonaparte(o abandons do
partido parlamentar da ordem" pda ''massa extraparlamentar da-

burgucsia"), cotejando-a com a que, pouch maid de memo s6culo depois{

Weber faria de fen6meno anflogo(o descolamento que paisa a se '-
verificar entry os "as melhores mendes do liberalismo zemsA'o " e seus-

representados, ''os grander proprietgrios de terra privada", quando estes-'

comegaram a sentir que os sous interesses econ6micos estavam sob syria

ameaga com o agravamento da crisp de 1905io

3) Na especificagao das relag6es de forma, coma proceder i:
determinagao do que venham a ser recursos de poder relevantes eml

cada uma das situag6es contempladas? Essen recursos saQ:

concebidos como um estoque previamente detido por cada ato(

gerados no bojo de processos anteriores e externos aos conflitos eni

causa, ou, polo contrfrio, em alguma medida ao menos, coma
resultado dos processos de luta cuba configuragao caracteriza um4-

conjuntura dada? . . I)

Coma 6 pensada, em cada casa, a prftica polftica? QuaID peso confe:

ride aos fatores ditos ''objetivos'' - condig6es estruturais, normas s61

Editora Paz e Terrio 19690 P48. ocostituzionalismo in Russia", in Weber, Max, OR

it., PP. 119-20. ::)

J
)
3
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C cio-culturais intemalizadas, por exemplo e homo se aida com a di-

(I mensio teleo16gica daquela pratica: a formagao de expectativas, a de

(I finigao de objetivos, os procedimentos de c61culo e deliberagao, a re

( alizagao de movimentos tgticos e a formulagao de diretivas estrat6gi-

C cas? Objetivismo e subjetivismo -- entry essas duas posig6es que des

C. de sempre polarizaram a teoria social coma se situam as anflises?

Nesse particular, serif interessante confrontar as anflises finas de

Marx sabre os embates politicos que marcaram a conjuntura de 1 848 na

.Franca, e o comentgrio ultra-objetivista que Engels faz das mesmas na

introdugao que escreveu para a reedigao da obra ' '

5) Em cada uma delay, quaID panto de vista subjacente sabre a relagao
entry micro-fen6menos e macro-processos? Por acaso se admits que

uma de tais dimens6es possa subsumir a outra, ainda que em

principio, ou se considera que das configuram dois pianos
r analiticamente distintos, irredutfveis e interrelacionadoso

C Aqua, dual refer6ncias viriam a calhar; 1) a passagem da Hfsr6rfa

(.ia Revel fao Rzzssa em que Trotski recria o dijema do soldado que se
(:dentifica com os rebeldes mas saba que sera severamente castigado se

1 "0 trabalho que aqui reeditamos foio primeiro ensaio de Marx para explicar um
(iragmento da hist6ria contemporanea mediante sua concepgao materialista... tratava-

;e, pols, de reduzir ... os acontecimentos politicos a efeitos de causas que, em iiltima
inst6ncia. Cram econ6micas." "Na apreciagao de acontecimentos e das series de

Cjlcontecimentos da hist6ria diana, jamais podemos remontar is Qltimas causal eco-
f i6micas."(faltam-nos scmpre as informag6es necess6rias) Em conseqUancia, o m6-
.todd materialistra teri de se limitar, freqiientemente, a reduzir os conflitos politicos
('-is luzes de interesses entry as classes sociais e as frag6es de classes existentes, de-

.erminadas polo desenvolvimento econ6mico..." " Engels, F., "lntrodugao" a Marx,
K. "As Lutas de Classy na Franca de 1848 a 1850'', in Obras Escolhidas de Marx e
Engels, v. 1, Rio de Janeiro, Editorial Vit6ria, 1961, pp. 93-4.

C

C

C
(

(
C
c'
.r
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demonstrar isso em amos e a sublevagao for sufocada12; 2) o relatc-
indiscreto, feith por Tocqueville, da repentina inso16ncia da dom6stica

de um amigo seu que, no auge dos acontecimentos de 48, dizia ao servii.

o jantar da famflia: "Z)fmcznche proc/zaf/z c'eif /zozls qzzf mangerons Zes

Bites de poulel" : 3 . 1)

6) Em que medida se contempla e de que maneira sc trabalha ?-)
dimensio comunicativa da aWaD polftica? Quala importanci?'

conferida :t produgao de mensagens que here a dodo ato politico e

quaID capel atribuido is diferentes modalidades de discurso, aos

golpes e contra golpes trocados no plano verbal? :)

Interrompo essa listagem ao constatar que o tempo estipulado paul

a preparagao desta aura esgotou-se. E me pergunto, num sobressalto.

Teoria e M6todo na anflise de Conjuntura? Como sera afinal minhil
aula?

)
)

]

Mas logo me dou conta que a pergunta este deslocada. A aula jf

foi. E 6 assim mesmo que ela devs ser tomada: um pensar em voz alta.

O desenho de um, ou dois cursos possiveis? Melhor ainda, a reiteragac:)

de um convite para um jogs apaixonante, se bem que por vezefl
arrlscaa0.8)

'os soldados, em conjunto, s5o tanto mats capazes de desviar as baionetas e passat
para o lado do povo, quanto mais seguros estiverem de que os sublevados fazem
verdadeiramente uma insurreigao; de que n5o se trata de uma simples manifestagao
em seguida a quala tropa voltari maid uma vez ao quartile prestarg contas de seng:)
atom; de que o poco pods vencer se a ele se unirem; de que o triunfo pods assegurar'
sua impunidade e tamb6m melhorar as condig6es de sua exist6ncia ''. Cf. Trotski;
Leon, A Hist6ria da Revolugao Russa, Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, vol. 1, p.

)
)

118
13 .

Tocqueville, Alexis de, op. cit. P. 22 1llev]

)

)
)
J
)
)
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! EMPRES£RIOS ETRABALHADORES NO BRASIL,
; COM UMA NORA SOBRE A ALCA

LPRESENTAQAO

(1 0 objetivo dente trabalho 6 o de refletir sabre as mudangas

)bservadas nos padr6es hist6ricos de relacionamento dos empresfrios

ndustriais com os trabalhadores na grande crisp vivida polo Brasil desde

C) infcio da d6cada passada, em decon6ncia das transformag6es

,erificadas no enquadramento institutional da economia brasileira
C:abertura extema) e das mudangas polfticas verificadas no pats ao lingo

Clo periods. Tends por base os elementos colhidos no decorrer dense

)studo, o artigo terminarf formulando uma conjectura sobre o posse.vel

CI.mpacto das negociag6es em tomo do projeto de integragao regional em

C;scala hemisferica -- a ALCA - no relacionamento entry aqueles atores

C Pda amplitude dos tomas que aborda e por sua diversidade, a

.latureza desse texto 6 eminentemente programftica. Trata-se de um

:nsaio explorat6rio, que avanga por terrenos ainda virgins. O autor este

C

C
C
C

(
C
C

C

£
C

C
C

C

C
C
C
C
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consciente do cisco que assume ao inicif-lo. Amma-o, entretanto, a*.

certeza de que as recompensas servo proporcionais a este, se o-J
empreendimento for coroado de sucesso. -/

)

)
3

1) As relag6es entre empresgrios e trabalhadores no Brasil foray

historicamente marcadas por dais macro condicionamentos: 1) c-

fardo massacrante de nossa heranga escravista, com tudo nell

implicado em termos de padr6es autorithios de sociabilidade e dd

naturalizagao das desigualdades socials; 2) a conservagao de uma

estrutura agrfria absurdamente concentrada, com sous conhecidog.

corolfrios; concentragao de riqueza e de poder, reprodugao de
formas de relacionamento politico calcadas em vfnculos d&

depend6ncia pessoal. A vigancia dessas dual condig6es, por6m, 6
incompreensivel na aus6ncia de um terceiro elements, este
eminentemente politico: o padr:io de ''solidariedade mecinica '' dof

dominantes. o movimento tfpico de aglutinagao de todos os ewes,.

sempre que os interesses fundamentais de alguma de suas frag6eg.

foram seriamente ameagados pele desafio das classes subajternas'

2) No quadro definido por essay macro-condig6es hist6ricas, as

relag6es entry empresaios e trabalhadores foram caracterizidag

sempre pele poder de comando inconleste do capital na gestao da;<

forma de trabalho, pda inseguranga do trabalhador no emprego, pele
tenaz resist6ncia do patronato a aceitar as organizag6es de defes<

' Cf. Florestan Fernandes, A Revolugao Burguesa no Brasil, Rio de Janeiro, Zahir '
Editores, 1975.

)

)
)
)
3
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C. dos trabajhadores coma interlocutores legitimos na sociedade e,

C' sobretudo, no chao da fibrica. Tratada inicialmente homo questao

C de policia, a questao do trabalho(urbane) foi incorporada na agenda

C polftica nacional na d6cada de 20, para se converter, nas dual

\-- d6cadas seguintes, em loco de um dos pilares da arquitetura

C institucional legada a posteridade pda ditadura de Vargas: a

Cjegis[agao sindica] e do traba]ho. A qua], embora consagrasse a

(I inlervengao do Estado nesse mercado, atrav6s de normas e regras

C compuls6rias, tratava o trabalhador coma objeto passive, destituido

C: de qualquer direito, de voz ou de veto na definigao do contetido e

C' da fomla de sua atividade. Nesse arranjo, o paper do sindicato 6o

\l de fazer valor a determinagao da lei e atuar em prol dos intdresses

C do trabalhador enquanto consumidor: vale dizer, lugar por melhores
\J salfrios. E dove faz&-lo sob o escrutfnio da autoddade estatal,

C respeiLando os limites estreitos da Legislagao que regula os
\- conflitos de trabalho. Os sindicatos fizeram essas coisas em

C situag6es democrfticas; proibida a grove, sob o Estado Novo eo

regime de 64, at6 isso Ihes foi vedado

Procurando cobrir em poucas linhas um tema imenso e muito

;iiesigualmente explorado na literatura brasileira, essa caracterizagao
iumfria demanda uma qualificagao importance: ela 6 produto de uma

]eitura polftica de discursos e textos legais, n5o de uma generalizagao

Eontrolada dos resultados obtidos em observaq166s diretas sobre a

;brganizagao do trabalho em diferentes setores de atividade econ6mica e

iiferentes momentos hist6ricos. Voltaremos a esse panto maid garde.

C)) A identidade do trabalhador nio se define apenas por seu modo de

C insergao no mundi do trabalho: a16m de assalariado, ele 6 membro,

C
C

f

(

(

C
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tamb6m, do sistema politico. Nessa condigao, o trabalhador brasi '.
}eiro se fez coletivamente presents, no passado, em varies momen

[os: primeiramente, atrav6s de movimentos de pronunciada orienta J

gao ideo16gica, cuba radicalidade tinha como contrapartida o insui
lamento social e o reduzido impacto na arena poll.tina. Maid tardeF

na Reptiblica de 46, ele vai aparecer sob a figura de "poco trabalha-

dor'', como base de massa de partidos e/ou politicos populistas..

Com o desfecho da crisp de 64, ele sai inteiramente de dena, e poi'

circa de quinze anos permanecera assim deslocado. Sob o regime.

dos generais, os tragos at6 aqui mencionados sio sobremaneirl
acentuados. O poder do capital aumenta com a revogagao na praticaJ

da lei que assegurava relativa estabilidade aos trabalhadores maid....

antigos -- a16m de gerar fundos para a acumulagao de capital, f.

principal fungao do FGTS foia de propiciar um elevado increments.

na rotatividade da forma de trabalho, ao facultar a demissgo do em-~

pregado sem nenhum anus adicional para o capitalista; os sindica-

tos sgo privados de sua fung5o de mediadores nos termos de con.

tratagao da forma de trabalho, e subsistem quash completamente re-

duzidos a condigao de entidades assistenciais e/ou recreativas.

A partir do final dos anon 70, por6m, esse quadro se altera em prol<

fundidade. Quatro conjunto de fatores conjugam-se para produzir

tal resultado: 1) as transfomlag6es moleculares que foram acumu=l
lando-se ao longo dos anos de rgpido crescimento econ6mico -- ex-:l-'

mento do emprego na indQstria e em segmentos conexos do setor dq

res na forma de trabalho; niveis mais elevados de escolarizagao d-'P

4)
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\- maier acesso a bens culturais por parte dos trabajhadores, entry ou-

\- trac '; 2) a "oifandade" politica a que foram condenados os traba-
C Ihadores urbanos em conseqii6ncia das politicos desmojibilizadoras

-'- sistematicamente perseguidas peso regime, uma de cujas conde

\-- qtiencias ngo antecipadas foi a de ter aberto espagos para a emer-

C gancia de liderangas novak, ngo comprometidas com a tradigao po-

C pulista e com o repert6rio de fotmas de aWaD po]itica que ]he era
C proprio; 3) a mudanga na ponderagao entry cuslos e beneficios da

C aWaD cojetiva, que estava implicada no processo de aberlura polfti-

C ca3; 4) a projongada arise dos amos 80 --a um tempo, arise do mo-

C deli de organizagao polftica e crisp do padrao hist6rico de desen-
C volvimento capitalista entry n6s. Na conflu6ncia dessas detemlina-

C gees, os amos 80 foram marcados pda emergencia de um novo mo-

C vimento sindical, que al rebentava impeluosamente os diques da le-

C gislagao (ela pr6pria significativamente liberajizada ja em 1 985);

C que passava a mobilizar categories at6 ent5o social e politicamente
C distances dos trabalhadoies manuais(sindicalismo de classy media;

C professores, funcionirios, etc.), e que trazia para o centro da cdna

C politica personagens com dicgao pr6pria e "estranha", produto de
C trajet6rias pessoais igualmente inusitadas. Questionado recorrente

C monte em sua legitimidade por empresgrios e governantes, agindo

C nas condig6es de elevada incerteza que a instabilidade politica ea

C inflagao descontrolada produziam, esse movimento sindical pautou-

C! Cf. Wanderley Guilherme dos Santos, "A P6s Revolugao Brasileira", in Helga
CTaguaribe (ed.) Brasil. Sociedade Dcmocr5tica, Rio de Janeiro, Jose 0ympio
;Editora, 1985, pp. 223-335
(..-. 3 Explorei este aspecto no artigo "1977-1978: Os Empresfrios e a Reemerg6ncia da
( Questao Social", O Presence coma Hist6ria. Economia e Politico no Brasil P6s 64
;ITCH/UNICAMP, Colegao Tr4jet6ria 3, 1 997, pp 3 1 3-354

C

(

C 17

C

C
r'



se, em grande medida, polo primado de estrat6gias
confrontacio- J

')
nistas. N5o espanta, assim, que esse perfodo [enha assistido a ondas

de grove de amplitude desconhecida no pars, e, no ano de pico, pro '
vavelmente sem paralelo em qualquer outra parte - 672 groves;

72,5 milh6es de jomadas perdidas em abril de 1989.4 J

Nem todas as categorias de trabalhadores, por6m, exibiram a~

mesma propensao ao recurso da grove na tentativa de fazer vader as quasi

reivindicag6es. Contrastando com o que se verificou no infcio do perino '
do. desde 1983, cada vez mais a figura do grevista tendeu a se identifi-

car com a do trabalhador do setter pablico. E plausfvela hip6tese de que,

vencida a faso initial de confronto aberto, nos segmentos mais concen-

trados do setter privado(em particular os metaltirgicos) tenha se produ-

zido entry sindicatos e empresas uma sorta de acordo tgcito atrav6s do

qual compensag6es salariais eras concedidas com certa liberalidade, o-/
increments correspondence nos custom sendo passada adiante sob a tor- -'

ma de pregos remarcados. ,..)

5) No initio dos anon 90, a recessio provocada polo Plano Collar eli)
alimentada a seguir pda natureza restritiva da poll.tina monethia

soma-se ao acelerado processo de abertura extema da economia.

brasileira para alterar radicalmente a situagao sucintamente descrita

arima.

)

)

)
)
3
''1

No que lange a aWaD sindical, o espectro do desemprego passou al)

cumprir a sua fungal disciplinar clfssica. E tivemos, conseqiientemente, I)

uma redux:io vertical na atividade grevista. Mas a mudanga mats signify-C)

cativa foi [epresentada polo surgimento, no coragao metaliirgico do sin-l)

' Cf. Eduardo Garuti Noronha, Groves na Transigao Brasileira, Dissertag5o de:)
Mestrado. Dept. Ci6ncia Politica, IFCIJ/UNICAMP. 1992. -)
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C dicalismo brasileiro, de uma tend&ncia nova, a qual, levando em conta a

C realidade da recessio e a reorganizagao produtiva em escala mundial,

passou a trazer para o primeiro plano de sua agenda a defesa do empre-

Cgo. E, em seu name, passou a desenvolver uma politica propositiva que

L-incorporava em seu tragado os dados da economia empresarial. Tends

consolidado previamente o seu poder numa dura trajet6ria de )utas e

consciente das ameagas que pairavam sobre ele nessa nova quadra hist6-

rica, a vanguarda do sindicalismo industrial brasileiro passou a pleitear

Cassento nos conselhos que deliberam sabre o futuro da indtistria no pats

C A16m dos dados macroecon6micos, contribuiram certamente para

o reposicionamento estrat6gico acima referido as medidas de ajuste que

as empresas passaram a adotar quando se hiram ameagadas em sua inte-

gridade pele impacto da crisp e das medidas que apontavam para uma

drfstica mudanga no enquadramento institucional da economia brasilei-

Lra. Conv6m mencionar algumas delas: "I) reorgalzfzafdo admlpzfsfrafi

CPa.. a) eliminagao de nfveis hiergrquicos e esforgo para envolver mats

Cforlemente os empregados...; b) concentragao de recursos em tome das

Catividades essenciais da empresa e subcontralagao de atividades acess6-

rias, especialmente na area de prestagao de servigos...; 2) madanfa de

Cpadrdes operacfonaff: a) redugao de custom, com cortes de funcionarios,

Ccontrole estrito de despesas, diminuigao de estoques e do endividamen-

Cto; b) atengao maier a qualidade dos produtos. 3) especfa/foaf o; desaLi-

Cvagao de linhas, concentragao na produgao de rtens com demanda cla-

Cramente definida e nos quads a empresa disponha de vantagens competi-

C [lvas...\ 4) modatidades aEternativas de .Rnanciartiento= ...; 5) recomposi-

Cfdojurmica. recurse alternativo a consolidagao ou a fumio de empresas,

com vistas ao enxugamento da estrutura administrativa, a simplificagao

da contabiiidade e iredugao de despesas fiscais...; 6) es/abe/ecfmenfos

C

C

(
C
C

C
f
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de /zovas a/fanfas. fusao/associagao de empresas para reforgar a posigao

conjunta face a concorrentes.
Esses movimentos Cram claramente perceptfveis ainda no governs

Collor -- alias, a listagem acima foi extraida de trabalho que escrevi ness

sa 6poca5. Pois des ganham dimensio muito maier kinda sob a vig6ncia-J

do Plano Real, quando a associagao de tarifas extremamente baixas,

Gambia apreciado, juror estratosf6ricos e polfticas gencralizadas de des--

regulamentagao agugou enormente a pressao competitiva sabre as em-

presas, ao mesmo tempo em que dave a estas todo lipo de incentivo paras

que a formula da sobreviv6ncia fosse buscada na redobrada intensifica-

gao do trabalho e na importagao de maquinas e equipamentos de 61tima
linha6. E chegamos, por essa via, a equagao ''crescimento/desempre'll<

go/informalidade" que se encontra hole em dia no centro do debate.

6) A primeira vista, cssas tend6ncias proyetam um futuro sombrio paras

as relag6es entry empresarios e trabalhadores em nosso pars Com:)

efeito. no micro-universo das unidades produtivas, das parecem re-

forgar as conhecidas taras de nossa organizagao fabril: acentuadaji)
instabilidade do vi.nculo empregatfcio7; baixo envolvimento da mgo

de obra em decis6es sobre o processo de trabalho; enormes diferen-rli

dais de salfrios; forte autoritarismo das chefias. No tocante 5.s reia:j3

5 Cf. Sebastiio C. Velasco e Cruz, Estado e Economia em Tempo de Crisp. Political)
Industrials Transigao Politica no Brasil nos Ands 80. Rio de Janeiro e Campinas,:)

[:H [:S:11 8:1 : £:=i:': m:"E;:]::]

=H=H£'£n=n'=u:Yn=='h£::w
discussio, n. 15,junho de 1995.
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\- gags coletivas, aquelas tend6ncias acentuariam sobremaneira a as-

' simetria estrutura] entry capital e trabalho, debilitando severamente

s'- os sindicatos e consagrando, na prgtica e no imaginfrio dos traba-

\- ]hadores, os imperatives empresariais da efici6ncia e do lucio

O conflito entry esse movimento e o conte6do das definig6es
constltucionais sabre direitos trabalhistas nio poderia ser mais evidence.

No discurso dos empresarios e de sous intelectuais, ele se expressa sob a

forma de demandas por maior ]iberdade contratual e pda redugao dos
encargos sociais'', vala comum onde sgo ]angados, dado a dado, os

salgrios indiretos e taxas efetivamente extra(das pele govemo. lsto, para

diminuir o ''custo Brasil '', aumentar a competitividade das empresas e
ampliar a oferta de empregos. As palavras de ordem desse discurso
.comunicam todo um programa. Aplicado a risca, ele substituiria a

lnormatividade detalhista que caracteriza a ]egislagao do trabalho
lbrasileira por um sistema pautado polos princfpios do contratualismo.

;Um cerro contratualismo, conv6m dizer: o poder incontrastado do

tmpresfrio na f abrica continua de ]ei; a organizagao dos trabalhadores

posse fmbito permanece privada de qualquer garantia.

'' Nas condig6es macroecon6micas atuais, e considerada a heranga

'nist6rica a que me refers no infcio, a realizagao plena de um tal
programa tornaria mais brutais ainda os padr6es de exclusio e

:ldesigualdade caracterfsticos da estrutura social brasileira. Reduzido e

-hansfomlado o mercado formal de trabalho(mercado primgrio, no dizer

qos economistas), a subsist6ncia do trabalhador dependeria, cada vez

snnais, de ocupa96es precgrias, muitas vezes situadas na zona cinzenta

)]ue medeia a legalidade e o crime. Devs salientar, o novo n5o este na
x-dualidade, mas no modo de articulagao entre as panes e no dinamismo

que as associa: se, no passado, o crescimento econ6miCo implicou na

C

(
C
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trevas de que nos falava Sergio Zarmefio '

7) A primeira vista, eu disse. A um exams mats detido, o problems

das relag6es entry empresgrios e trabalhadores e de sous desdobra-

da forma de trabalho; b) as relag6es coletivas -- sindicatos patronais

e de trabajhadores; sindicatos e empresas; c) a maneira coho os m-

teresses organizados de um campo e de outro se expressam no pla '

no politico. Tomemos o primeiro doles, para comegar.

8) De volta aos fundamentos:

)
)

3

and penalties for failing to meet them; and so on.
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)
)
)
'')



Corolirio da definigao polanyana do trabalho coma "mercadoria

(Ticticia", a passagem de Sabele Piori'o que abre asta nora axa com
precisao o panto de partida obrigado de qualquer anflise de nosso

(yroblema. Nessa perspectiva, a pergunta que devemos tentar responder

Cpode ser fomlulada coma se segue; sabendo-se que as relag6es de podcr

io interior de dada unidade produtiva podem assumir configurag6es as

(,nail diversas, das quads se derivam situag6es tfpicas que os agentes
.;nvolvidos enfrentam cotidianamente como problemas prfticos, 6

.posse.vel identificar no Brasil de hole uma clara tend6ncia em diregao a

(.im novo modelo gerd dominante? Em cano positivo, quais as suas

-.;ondig6es de vig6ncia, e que linhas de aqlao apontam para tal resultado?

(I A questao 6 de complexidade enorme. Mas podemos simplificg-la

,om auxflio do quadro de refer3ncia desenvolvido num trabalho de
C:olin Crouchii. O procedimento adotado pele autor 6 relativamente

C,imples. Ele consists em estilizar um conlunto de problemas tfpicos --

C;ilemas que se configuram universalmente na relagao capital-trabalho --,

C; inventariar as respostas altemativas - "estrat6gias" -- que podem ser

C:dotadas para enfrentf-los.

C Assim, no tocante ao estilo de dominagao, t6rfamos dois grandes

Clilemas. No plano da relagao de commdo trata-se de responder a

Cuestao: em que medida os subordinados sio inteiramente submetidos a

C)rdens precisas e a uma clara hierarquia? Ou, polo contrario, s5o
Cratados com benevo16ncia, chegando a desfrutar, tacitamente, de

CJguma margem de autonomia? Na dimensgo ideo16gica, incerta a

\
/

(lo Charles Sabel e Michael Piori, The Second Industrial Divide: Possibilities for
Prosperity, Basic Books, 1984, p. I ll

Colin Crouch. Class Conflict and the Idustrial Relations Crisis. Compromise and

(":orporatism in the Policies of the British State, London, Heinemann Educational
Books, 1977
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atitude dos subordinados com relagao a natureza da autoridad6 e aos

objetivos da forma, a pergunta a ser respondida 6 etta: coma reforgar z)

posigao dos dirigentes? Encorajar o sentiments de identidade com .)

firma(estrat6gia de envolvimento)? Ou, polo contrario, enfatizar &)
separagao e o distanciamento? -/

Crouch segue na caracterizagao dos dilemas emergentes na gbgtat.-

da forma de trabalho, cobrindo ademais duas dimens66s external,J

signiHlcativas(a intervengao do Estado no mercado de trabalho, e a:)

express6es coletivas dos trabalhadores: sua escala, sous graus db.
autonomia). Mas ngo 6 precise seguir o seu passe- Para os prop6sitos
dente trabalho, os elementos introduzidos at6 aqui bastam para acredita-

as hip6teses que se seguem:

a) Em dada casa, a escolha das estrat6gias a adotar serf condicio.

nada por uma s6rie de fatores, dentre os quaid: 1) a naturezf
material do processo de trabalho; 2) a situagao dos mercado!

relevantes e a posigao da forma no interior doles; 3) as condi

gees econ6micas gerais; 4) a forma e o conteiido da interven:)
gao do Estado no mercado de trabalho; 5) o navel de organio
zagat, as disposig6es polfticas e ideo16gicas, bem assim come-''

a experi&ncia pr6via de lukas dos trabalhadores. :)

b) Se 6 assim, podemos inferir que, dentro dos halmos dais o\:)
menos estreitamente definidos pda legislagao e os uses cds:.I)

talizados, essay escojhas variarao, necessariamente, entry o:)
setores, entry as fimlas, e muitas vezes, dentro delay, entry di:)
ferentes subgrupos de trabalhadorcs''. I

2 Cf. J. Child, "Managerial Strategies, New Technology and the Labour Process", it.
R. H. Pahl(ed.) On Work. Historical, Comparative and Theoretical Approaches.Ney:)
york, Basil Blackwell, 1989, pp. 229-257.

)
l
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t c) Donde se pods afirmar, tamb6m, que o t6mio flexibilizagao 6
C demasiadamente gen6rico; que ele encobre muitas coisas. e is
C vezes coisas contradit6rias. Na economia do trabalho 6 co.

C mum a distingao entry "flexibilidade quantitativa" e "flexibi-

C ]idade funcional". I.Jul coma possa ser na anilise de dados

C agregados -- preocupagao bfsica nessa disciplina --, para fins
CI da anflise polftica elsa classificagao 6 excessivamente rom-

C buda. Se quisermos avangar Hesse terreno, precisamos contar

C com um instrumento dais finoi3

C. d) Coma a deninigao de estrat6gias relativas a gestio da forma de

C trabalho 6 diretamente afetada polos padr6es de intervengaa

C do Estado no mercado de trabajho e pda capacidade de lula

C dos trabalhadores, e coma os demais fatores sio condiciona-

C dos, mats ou menos poderosamente, pele contetldo das polfti-

C cas piiblicas, a agro empresarial nesse plano n2o pods ser tida
r.., como ''origingria'', ou fundadora. Ela se lorna plenamente

" inteligi.vel apenas quando inserida no contexto das relag6es
'' estrat6giCas que se tecem no terreno da polftica

C9) Contra lada tentagao reducionista, o que precede nos ]eva a insistir

C fiesta verdade singela: ao contrgrio do que poderia estar
C acontecendo aqui -- e do que ocorre em outras panes do mundi a

C reestruturagao produtiva vem se processando no Brasil em um

C periods no qual as forgas polfticas com raizes no mundi da
C trabajho sofreram uma seqU6ncia de derrotas hist6ricas. O epis6dia

C decisive foi a vit6ria do campo conservador em 1989, com a

C eleig5o de Collor, ainda que os efeitos maid evidences disco suijam

C' ' A exemplo da que encontramos em Christian du Tertre, Technologic, Flexibility,
;Emploi. Une Approche Sectorielle du Post-Taylorisme, Paris, L'Harmattan, 1 989

(

C

C

(

(

C
r
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lembrar a madeira calculada como ele forgou o ,confronts com os.l;
petroleiros poucos moses depots de ter fido empossado; a-/
innansigencia que demonstrou durante todd o conflito(as medidas:-J

retaliat6rias que adotou ou encorajou depots de vencida a batalha),:<

e refletir sabre o significado estrat6gico que assumia, aos sous olhos

esse embate, travado em momento particularmente delicado,

quando o govemo se preparava para "esfriar" a economia, e ainda
se faziam sentir vivamente os efeitos da arise do Mexico. Bastnia

recordar ainda o destiny que este governs deu a experienciaJ
':h-:H --m")

inovadora das cimaras setoriais, as quaid -- a16m de constituir
um.' -/
. '1

instrumento hgbil de polftica econ6mica -- continham em si a '-'

promessa de mudangas em grande escala nas relag6es de traoaino. '
E pesar bem as palavras de sous portavozes quando entoam oas aol-/

"modelo americano", into num pals coma o :)
belicosamente com o passado, nem conheceu nada parecido com o-'/

New Deal. , . -\
Este 6 o panto que desejo salientar: as relag6es entry empresfrios-/

e trabalhadores no Brasil sio afetadas, em todos os niveis, pda .agro .-/
estatal, no conjunto de subs objetivag6es. No campo da

poliltica-''
D

)
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.econ6mica, da forma indicada no ini.cio deste estudo. No campo da

-poll.tica sindical e de trabalho, da forma que acabo de aludir. Restaria
(-agregar uma palavra sobre o discurso, plano no qual a legitimidade da

Lagao coletiva dos subordinados 6 freqtientemente impugnada polo

(-presidents e sous porta-vozes, toda afirmagao mats enfftica de disc6rdia

-sendo estigmatizada come expressao do atraso e do corporativismo.

Sob o impacto conjunto desses elementos, as organizag6es sindi-

Ccais em posigao francamente defensiva, a reestruturagao produtiva pare

...ie vir se dando sob o signo da ''modemizagao conservadora''i5. Mas

.linda sabemos muito pouco sobre o que acontece nesse ni.vel. Os dife-

C..antes setores e regimes do pars continuam muito desigualmente estuda-

Jos. Conhecemos razoavelmente o que ocorre na indQstria automobilils-

.ica. Mas embora vital para a economia brasileira e para o sindicalismo,

C:sse setter nio 6 paradigmgtico. O que este sucedendo na siderurgia ou

Cia indlistria quimica? O que pods estar significando a flexibilizagao
Clara os bancgrios? O que representma para este setter, bastiio ultra-

Jefendido dos grupos nacionais maid politicamente poderosos, o proces-

Co de intemacionalizagao que parece [er inicio agorai6? E qual a situa-

,ao nos portos, onde a organizagao do trabalho sempre foi t5o peculiar ' '

C. que hoje parece pr6ximo de se converter em zona conflagrada? Sabre

Cles nosso saber 6 escasso. Mesmo assim, devo reafirmar minha confi

C
C

('5 Cf. Nadya Araujo de Castro, op cit
'16 A comparagao entry as transformag6es em curso nests 61timo setor e as que se
\-veriHicam na ind6stria meta16rgica constituio tema do projeto de pesquisa de Angela
C4. Carneiro Araqo Reestruturagao Produtiva e Negociagao Coletiva nos Ands 90,
adept. Ci6ncia Polftica/UNICAMP, 1997

Cf. Maria Cecilia Velasco e Cruz, "Portos, Relag6es de Produgao e Sindicatos'',
(..=i6ncias Socials Hde, S3o Paulo, Cortez Editora, 1986, pp. 143-170, e Virando o
('ogo: Estivadores e Carregadores no Rio de Janeiro da Primeira Rep6blica. Tess de

Doutorado, USP, 1998r
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anna nas hip6teses formuladas anteriormentd, e sustentar que nesses se-~

torts tandem a prevalecer arranjos muito diversos. 'J
Syria precise, ademais, prestar toda atengao aos sinais que

eventualmente surgirem no sentido de que contra-tend&ncias possarr=)

estar operando no mundi do trabalho. E aparentemente Blas estio af: en..)

que pese a persistdncia do quadra sinteLizado na expressao "sindicato de

porta de f abrica", quando bem trabalhados, os dados agregados maid..)
recenles sugerem que este umbral este comegando a ser [ransposto err)

muitos lugares com a ampliagao, por exemplo, da presenga de delegadot

sindicais nos locais de trabalhoi8. Essa constatagao me lava ac

comentgrio seguinte. :)

1 0) Globalmente negatives, embora, os efeitos diretos e indiretos das:

polfticas governamentais sobre as relag6es empresfrios/ trabalhaS-/
doris n5o sgo unfvocos. Apoiada por todos, a estabilizagao-J

monet&ia tal como vem sendo produzida no Brasil penaliza muitaf

empresas e setores de atividade econ6mica. Aludia esse ponto a(-J

falar dos fatores que estio induzindo a reestruturagao em curse n(1)

sistema produtivo. Acrescento agora duas observag6es: para o!''J

agentes que se encontram em tal situagao, algumas condutas tfpicas-J

se oferecem: a) reestruturar-se para sobreviver(o movimento jf.

referido): nos termos de Hirschman, este 6 o caminho da lea/dad-

b) escapar da posigao dificil, evitando novak perdas e tentand(-.)

recuperar parte do prejufzo jf incorrido: a escolha da juga, qut
nests casa se traduz em venda da empresa -- de preferencia para un )

grupo estrangeirola terceira opgao 6 apelar para o recurso da voz, i:)

6., pressionar em distintas arenas por mudangas. Essay trac)

18 Cf. Adalberto Moreira Cardoso, "0 Sindicalismo Corporativo n5o 6 Maid f:)
Mesmo", Novos Estudos, n. 48, julho de 1997, pp. 97-1 19. -l
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altemativas nio sgo excludentes, muitas vezes constando, aos paras,

no plano de agro dos agentes. Nio caberia especular aqui sobre a
importancia de cada uma degas hQje, e muito menos de ensaiar

exercicios prospectivos a respeito do fema. Menciong-las, contudo. 6

precise para dar sentido a certos desenvolvimentos passados -- estou

pensando nas mobilizag6es conjuntas de empresgrios, capitaneados

pena FIESP, e sindicalistas(represenlantes das tr6s centrais), que

culminaram na ''Marcha a Brasilia'', em maio do ano passadoo. E
necessfrio tamb6m para nos desembaragarmos definitivamente da

ilusgo determinista e aprendermos a reconhecer, em tempo hgbil, os

smais que prenunciam o aparecimento de conflgurag6es novak.

) E nesse contexts que devemos contempjar o fema das negociag6es
internacionais sobre o com6rcio e, em particular, o problema da

ALCA. Aqui, o dado fundamental 6 evidente: ao contrfrio do que
ocorreu em relagao ao Mexico, nas negociag6es sobre o NAZI'A, a

pretensao norte-americana de criar a curto puzo uma zona de ]ivre

com6rcio no hemisf6rio americano encontra forte oposigao no Esta-

do e em parcelas sigliihcativas do empresariado brasileiro. Esta

disposigao nio constitui um cato conjuntura], ligado a percepgao do

governo de tumo e is circunstfncias vividas presentemente por es-

ses empresgrios. Nos termos em que 6 colorado polo executivo

norte-americano, o projeto da ALCA atropela o processo de inte-
gragao em curso no MERCOSUL e se choca frontalmente com as

pretens6es do Estado brasileiro de ampliar sua margem de autono-

mia no sistema international criando espagos de m6tuo reconheci-

$-jl. AlmyrGajardoni

C
C
C
/'

'N5o podemos maid vicar omissos" Notrcias, 29/04/1996, pp

29



ments e vinculos privilegiados de solidariedade no subcontinentl)

sul-americano. De outra parte, tal como concebido e nos puzo-i
pretendidos polos Estados Unidos, a ALCA ameaga expor o system:)

produtivo nacional a concorr6ncia direta de outro,
incomparave]..)

. . ..''\
monte mats desenvolvido, ausentes an6is protetores e num mo:)

menlo em que a economia brasileira exibe grande vulnerabilidade)

E tem mais: arranjo visando ao estabelecimento de condig6es prefe

renciais de com6rcio, a ALCA contraria o interesse de parses e reJ

giles com os quaid o Brasil mant6m denso intercimbio, e que cei
tamente seriam induzidas a reciprocar, nessa eventualidade. {.J

o que vem de ser dino n2o tem a pretensao de ser uma anaiiseja$
quest6es e dificuldades suscitadas pda ALCA. Menciono esscs aspectos'

apenas para apoiar o jufzo que formula agora: deja qual for o resuitaall;
do embate eleitoral do ano que vem, confirms ele o prognosticlq

corrente, ou nao, nesse imbito nio 6 de se esperar nenhuma mudanwl5

significativa no poslcionamento do govemo brasileiro. E se houser :l;

por exempjo, no faso de uma improvavel derrota de Fernando nenriquS
Cardoso -- serf no sentido de acentuar a distfncia hoj

e existente entry a '
. . n..t.:..i"')

posigao brasileira e a orientagao do governo norte-americano. Podemo-/
entgo raciocinar tomando come estfvel essa configuragao do conflito. -z

Se 6 assim, acredito poder avangar as observag6es que se seguem>zb

a) No tocante ao fema da ALCA, as relag6es entry Estado, em;
presfrios e sindicatos assumem uma feigao distinta daquelaS

que prevalecem em distintas arenas internas. Do panto je '
vista do trabalho organizado, tamb6m, a perspectiva de umil(

integragao hemisf6rica a toque de caixa 6 perturbadota, +<
nesse sentido, o governo pods contar com apoio nessa

&rct./
.. '''\

em sua tentativa de resistir ao dfkrczf da pot6ncia hegemonic:«J

)
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Mas os sindicatos t6m uma area de converg&ncia com setores

do govemo e da sociedade norte-americana num item especi.-

fido: a questao da clfusula social. A qual, por sua vez, op6e,

internamente, sindicatos e o bloco governo/empres&ios.

Historicamente, os grupos subordinados fortaleceram-se

sempre nas situag6es em que, por raz6es extema, o concurso

de sua solidariedade foi requerido polos dominantes. As ex-

press6es mais cabais dessa verdade sio as mudangas sociais

que, reestabelecida a paz, costumam ocorrer nos parses beli-

gerantes. Ngo estamos dianne de nada remotamente parecido

com uma situagao desse tipo. Mas n5o importa: a regularida-
de referida manifesta-se em contextos os maid variados.

As negociag6es sobre a ALCA mal estio comegando. O futu-
ro degas nos Estados Unidos mesmo 6 incerto -- basta ver a di-

ficuldade que o executivo tem encontrado para aprovar no

Congresso o Jasf ruck(autorizagao para negociar tratados
comerciais sem a intervengao t6pica do legislative) e lembrar

o quanto foi diffcil obter a aprovagao dos acordos relativos ao

NAZI'A. Nada disso, por6m, toga mats f aceis as coisas para o

Brasil. Polo contririo. O padrao de conduta do governs ameri-

cano nesse caso 6 muito evidente: face a resist6ncia que en-

frenta no plano dom6stica ele redobra a press5o sobre os Esta-

dos latino-americanos para poder usar, o mais rapidamente
possfvel, o consenso deste como arguments contra os sous
adversgrios intemos.

Embora canalizadas para a celebraggo de um acordo inter-

governamental, as negociag6es em lorna da ALCA desde o
ini.cio envolveram outros atores: empresfrios e ONGS, pri-

meiro, mas ja agora sindicatos e parlamentares tamb6m. Na

b)

c)

d)
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medida em que das avangam vai se constituindo, assim, um..-2

campo de faTWas, uma arena diferenciada, no interior da qual I)

os participantes tenderio a se agjutinar em Lorna do govemo
de sous respectivos parses, mas onde as linhas de comunica-l).

gao e de barganha inler-fronLeiras serge usuais. Nesse jogo, o:?

grau de coesgo do campo mais fraco sera. um dado vital. lsto
involve as relag6es entry os governos que o comp6em, natu-
ralmente. Mas inclui tamb6m, em cada um delis, o conjunto

dos adores sociais. ).

e) A consideragao conjunta dos quatro pontos arima sugere que

empresfrios e trabalhadores, com implicag6es diff.ceos de an-

teclpar.

D
3

)
)
)
)

O texts acima foi redigido hf circa de um ano e meta, em agostc-J

de 1 997. Desde entao, alguns acontecimentos mudaram dramaticamenteJ

as condig6es macro-econ6micas e political que balizavam o
exercicic.

prospectivo nile ensaiado. O maid importante disses acontecimentosJ
foi. naturalmente, a eclosio da crisp financeira internacional, que ja sc

prenunciava aquela 6poca, com a turbu16ncia vivida pda Tailindia en..)

julho, mas que se instala definitivamente alguns moses depois, com L
derrocada das moedas coreana e indonesia; da um giro mais radical con.J

a morat6ria russa, em agosto de 98, e nos atinge em cheio em janeiro dc.J

1999

Em associagao com eases desenvolvimentos, mas dd
forma..

alguma a des redutfvel, outro fate marcante foia mudanga no quadra

32 )
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politico implicada nos resultados das eleig6es de outubro/novembro do

,hno passado(vit6ria oposicionista em fete estados, tr6s doles incluidos
,entre as unidades mais importantes da federagao; derrota do candidato

,da direita em Sio Paulo, batido, em segundo turns, por um politico
.ituacionista, mas com relacionamento tense com o govemo central,

puja vit6ria s6 foi possfvel polo apoio que Ihe emprestaram names
representativos dos paHidos de oposigao(entry os quads a candidata do

PT, que disputou com ele o segundo lugar no primeiro turns, vote a

goto) e as mais expressivas liderangas sindicais

Nesse interregno, dois fates importantes incidiram nas
lnegociag6es sabre a integragao hemisferica. 1) A conclusgo de um

acordo na reuni5o inter-ministerial de San Jose de Costa Rica,

preparat6ria do encontro de chefes de Estados que se realizaria em
.Santiago do Chile, em abril de 1998. Nessa ocasiao, contrariando as

$xpectativas de muitos, foi aprovado consensualmente documento

definindo o formato e o calendfdo das negocia(lees, que deverio estar
.:oncluidas at6 o ano 200520. 2) A rqeigao (243 contra 180 votos) pda

Cfmara de Representantes do projeto de lei dandy a Clinton autorizagao

para negociar acordos comerciais passfveis apenas de aprovagao ou

qeig5o polo Congresso, nio de serum emendados.

Estes fates alteram os dados de nosso problema de maneiras
vfrias e contradit6rias.

C
(

O processo de negociagao serf conduzido por comity composto de vice-ministros
(.,} comfrcio dos 34 parses envolvidos, cncariegado de coordcnar o trabalho de nave

'upos negociadores distribufdos pdas seguintes areas: acesso a mercado; investimen-
[d; servigos; compras governamentais; resolugao de disputas; agricultura; direitos de
,ropriedade intelectual; subsfdios; anti-dumping e direitos compensat6rios; polftica de
)ncorr6ncia (competition policy). Cf. Wrobel, Paulo S., ''A Free Trade Area of the

Americas in 2005?", International Affairs, vo1. 74, n. 3, 1998, p. 547-563.

C
C
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Para comegar, 6 evidente que a exibigao de fragilidade Hihanceira.

(leia-se o Tesouro americano) para que o mesmo fosse emprestado;../

todo esse epis6dio reduziu significativamente a margem de liberdade,7'

porquanto ele teve coma corolfrio a intensificagao dos atritos com tJ

Argentina, tingindo de anza o empreendimento maid ambicioso de--.)

nossa diplomacia: o MERCOSUL. No 1imite, esse efeito poderia levai

o governo brasileiro a coder em coda a linha is exig6ncias /'q\
americanas.;b

nas negociagao com vistas a ALCA. Nessa eventualidade, em suab..

relag6es com o Estado os sindicatos nada teriam a ganhar no processo..J

Coadjuvantes de uma poll.tica cautelosamente resistente que teria
side,.

abandonada, estes se veriam, agora, diante de duas alternativa$

igualmente ingratas: aplaudir, coma simpler espectadores, (--)

ruidosamente, incapazes de afetar o andamento do mesmo e sen.

possibilidade de extrair, de sua conduta, nenhuma vantagem. ...7

A probabilidade de tal desfecho, por6m, dove ser questionadaJ

Ele serra plausfvel arenas em um ambience econ6mico de tal form«J

degradado que ao governs nio restasse outra alternativa salv,..

renegociar periodicamente, de joelhos, os termos do acordo com c.J
Funds Monetg.rio Internacional. No momento em que escrevo, esse-/

de forbes press6es inflacionfrias parece ter fido desconfirmado, e t.J

impacto da desvalorizagao cambial sabre a saiide financeira 'q \

da..,/

empresas nem de lange replicou o casa asiftico (onde as empresaE

operavam dentro de um regime de acumulagao fundado no cr6dito{
safam de um perfodo de sobre-investimento e estavam,

)
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conseqU&ncia, cobertas de dfvidas :' - condig6es muito distintas das que

prevaleciam no universe empresarial brasileiro no inicio de 1999). Os

mais otimistas entrev6m, inclusive, a possibilidade de um novo surto de

crescimento, baseado em produgao intema substitutiva e no
aproveitamento mais intenso de um parque industrial que se modemizou

Jnormemente atrav6s da incorporagao de equipamentos e m6todos de

gestao mais avangados.

Decerto, serra posse.vel contrabalangar etta virgo com dados

ments animadores: os resultados da balanga comercial continuam

rustrantes; o desequilfbrio financeiro do setor p6blico permanece

prftico, e sob muitos aspectos foi agravado(aumento explosivo do cusco

ga dfvida); a momentfnea estabilizagao da taxa de Gambia tem resultado

pa entrada de investimento de curto puzo e, portanto, eminentemente

yolfteis. Visio por esse angulo, a economia brasileira poderia, at6,
?tingir uma posigao de equilibrio. Mas este syria eminentemente

.!nstfvel e teria como correlato um desempenho mediocre.

Para o argumento que estou delineando aqui, entretanto, o grau de

'realismo de uma ou outra dessas avaliag6es nio 6 o mais importance. O
clcmcnto decisive 6 a maneira homo os diferentes cengrios econ6micos

plausi.veil podem se traduzir na conduta brasileira nas negociag6es

>obre a ALCA. Ora, isto me ]eva a consideragao das mudangas

.yerinicadas no plano das relag6es polrticas de forma no pars, desde o final

bo ano passado.

Sabre esse aspects, vou me limitar a dual indicag6es braves: I)

!pmo resultado conjugado das eleig6es de 1998 e da resposta a arise

(
(

Cf. Wade, Robert, "The Asian Debt-and-development Crisis of 1997-? Causes and
fronsequences", World Development, vo1. 26, no. 8, 1998, pp. 1535-1553.
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cambial, Fernando Henrique Cardoso encontra-se hoje em posiga(...J

incomparavelmente mais vulnerfvel do que aquela por ele d6sfrutada n(J

primeiro periodo de seu governs; 2) entry outros fatores, etta tenders .I)
variar fortemente em fungao do comportamento da economia: ela vicar.

muito mais degradada em casa de evolugao negative da conjuntura. J

Ora, mas s6 6 assim, ficamos com duas possibilidades palates: a,

estabilizagao/recuperagao econ6mica - redugao correspondents d-)

poder de chantagem do interlocutor no processo dd negociagao extema.

b) crime/deterioragao econ6mica e social fragilizagao polftica crescent.

do governs, fragmentagao de sua base de apoio -- contestag6e.

crescentemente efetivas de sua autoridade para celebrar compromisso..-/

de bongo puzo no p]ano internaciona]. J

Quando aos dots eventos diretamente referidos a negociagao dJ

ALCA, embora importantes CIGS n8o mudam qualitativamente :)

natuieza do processo. O governo norte-americano fez concess6es e :)
Brasil afirmou-se como seu principal interlocutor nas discuss6es qu.

pavimentaram o caminho para o encontro de ciipula de Santiago; ma)

as orientag6es dos principais atores e os recursos de que disp6em pat-;

objetiva-las nio variaram substancialmente. A derrota do /asr-fra(=1)
dramatiza a forma do protecionismo e as divis6es que marcam o debate-..)

norte-americano sobre o projeto de integragao regional -- maJ

amplamente, sobre a polftica econ6mica internacional dos EUA. Mz.J
nada disco constitui novidade. '/

Sendo assim, creio poder concluir que, se os fatos aludidc..

modificaram os dados do problema levantado no fim do artig-J

deixaram inalterada a sua forma. Continuo sustentando, portanto, 2..-]

hip6teses ali formuladas. :{

)

)

3
)36

)

)



C
C

)JNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS UNICAMP
bqsrnuTonEPnosoPiAE CBNCIAS HUMANAS nCH
C.ETnR Dr prjnr TI'a rare
Cidade Universitfria "Zeferino Vaz '
('aixa Postal 6. 1 10
(:3083-970 - Campinas - Sio Pau]o - Brasi]

(
r
/

(
C

(
(
(
C

C
C
C
(
C
C

]:e1.:(019) 788.1603/ 788.1604
}elefax (019) 788.1589

r

(
(

(

C
L

(

C
f
\.



NOMS (Name)

ENDEREGO (Address)

RECEBEMOS

We have received

FAIIA-NOS
We are lacking

ENVIAMOS EM PERMUTA:

We are sending in exchange:
./

)

)

)

)
)
)
)
)
)
)
)
3
''1

DATA:

Date:

ASSINATURA:

A NAO DEVOLUGAO DESTE lblPLICARA NA
SUSPENSAO DA REMESSA

Non acknowledgement of receipt willindicate that further

publications are not wanted.



C
C
C

(
C
C

C

C
(

C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
(
C
C
C

C
C
C
C



)
)
)
3
)
)
.)
)
)
)
3
)
)
)
J
')
)
)
)
)
3
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
3
'1


