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BRASIL,
POLITICA: ESTRUTURAS,

CONJtJNTURAS, CONJECTURAS

Regina\do C. C. de Morals

Dept' de Ci6ncia Polftica do IFCH/UNICAMP

C\presentagao

C Este caderno Feline tr&s texton. O primeiro doles tem o preten '

( ,lose tl\u\o de Peculiaridades do deseitvoEvimento capitalists no Bra

CIZ. O segundo 6 apiesentado na forma de uma pergunta, tajvez um

(posco \ et6t\ca. Brasil, 1984: Pm de [raggdia ou reconlego da farsi ? O
C.erceiro Do assam c/zrzfriado be/zsa/menlo a/zlco ' - refunds duds notas

q)riginalmente publicadas coma editoriais da revista fducafdo & So

t-ciedade.

C Uma palavra a mats devs ser pita sobre os dots primeiros en-

Ciaios. Constituem nova iedagao para antigas notes de trabalho, toma-

1ldas ha circa de 15 ands. Reexaminadas com essa distfncia, as obser-
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vag6es pareceram 6teis para uma retrosoectiva hist6rica e um ensaiclJ

de interpretagao do passado, mas tamb6m para delimitar, em algum&

medida, exercfcios p11Q$29911ygf, a vislumbrar futuros possfveis ou deb"

sejaveis (supondo, com algum otimismo, que as dual coisas aindaJ
possum coexistir). '/

De qua[quer modo, me]hor traz6-]as a outros ]eitores, ao inv6f

de continuar relegando-as a famosa crftica roedora dos datos, que d€;;

esto, em tempos recentes, parecem ter mais o que fazer.
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> 1. PECULIARIDADES DO DESENVOLVIMENTO
:: CAPITALISTA NO BRASIL

o Quem ainda hoje, desafiando a moda, re]6 os trabalhos de Rosa

Cde Luxemburg gobi e os esquemas de teprodugao ampliada de Marx (A

CAgUlnl1131Gia.da fapl1;4, 3' parte), encontra a lose de que a realizagao

(ia mats-valid s6 6 possfvel no exterior de uma sociedade burguesa

C"pura" (LUXEMBURG, 1970; pp. 298-300), supondo, portanto a
Cexist:ncaa de uma esp6cie de "zona social nao-capitalista '

~LUXEMBURG, 1970; p. 316). O capitalismo viveria dense entorno

Cau antes, viveria da rufna dessas formag6es perif6ricas

LUXEMBURG, 1970; p. 363). Ora, conclui Luxemburg, o capitalis-

C.no 6 uma forma econ6mica que tends a esLender-se com excjusivida-

C:ie e ao mesmo tempo nico pods existir sozinho no mundi, "sem outras
C.ormas de alimentar-se, e, assim, fracassa pda incapacidade interns de

;eu desenvolvimento" (LUXEMBURG, 1 970; p. 4 1 1). Repare-se que

Ca peoria do imperialismo de Luxemburg centralize suds ateng6es na
Cvenda das mercadorias e concede assam uma particular importancia a

Cconquista de mercados exteriores o que pode ser entendido de alois

Cjnodos: exploragiio de setores pr6-capitalising no interior da nagao e

C:lonquista de mercados nos parses atrasados

C O panto de vista de Lenin, embora venha da mesma fonts Le6
mica, tem matizes diferentes. Coma se sabe, Lenin observe (LENIN,

ti976; capftulo IV) que uma das caracterislicas fundamentais do impe-

(I.iatismo 6 a predominancia da exportag:io de capitais e n5o de merca-
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dorias. As condic6es para a exportagao de capitais estariam no fato de-

que certos parses atrasados teriam sido arrastados para as engrenagenf

do capital mundial. A necessidade da exportagao, por outro dado, result

taria da ''maturidade excessiva do capitalismo em cellos parses, onde G

capital carece de ajocag6es vantajosas" (LENIN, 1 976; pp. 82-3). "/

Tratava-se -- para a 6poca e para os dados de que Lenin prova:

velmente dispunha -- de uma orevis2io a partir dumb tend6ncia. E tinhf J

um corolfrio politico: a era do imperialismo e da exportag:io de capi--

tais colocava a revolugao proletfria na ordem do dia, inclusive para os-

pafses atrasados. Assim, para esse actor, em 1917, os fatores que en

travavam a formagao do ''capitalismo nacional clfssico '' e de um&

burguesia industrial nacional Cram os mesmos que colocavam o pro!
letariado na linha de hence da revolugao, no ''elo maid d6bil da cadeia

imperialista. Na verdade, esse typo de anglise 6 anterior is ''tests di,-J

abril" ( 191 7). Ele fora desenvolvido com Trotsky, em seu "Bgl3B£g,.b

Pglip$f!!XU"(1 906). Uma das preocupag6es de Trotsky era questio-J

nar a id6ia - sugerida, 6 bem verdade, em textos assinados por Marxi:J

de que um movimenlo politico independence do proletariado s6 farizl)

sentido quando a burguesia tivesse tomado e conformado a sells into-J

eases o aparato do Estado Naciona] (TROTSKY, ] 979; p. 55).

Trotsky procura mostrar coma a Russia conheceu de um s:l)

golpe o capital na sua forma mats acabada, o capital financeiro. O es-J

tado absolutista e o tzarismo representavam desse modo a forma pel«)

qual a burguesia financeira europ6ia explorava o trabajho na Russia:)

Os empr6stimos internos, realizados por instituig6es nacionais de cr61

Artigos para o jornal americano 7/ze rrib&lrie ( 1 851-1 852), depois republi-')
;ados em Revolugao e Contra-revolugao na Alemanha. ,....\
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dino, Cram ''bancados'' por capitalistas estrangeiros. O campon6s russo
era assim convertido em ''tributfrio da bolsa mundial de valores'' e a

autocracia se transformava num ''gigantesco objeto de especulag:io

(TROTSKY, 1979; p. 35). Para a aristocracia financeira europ6ia, o
absolutismo garantia os juros de usura. O estado absolutista apoderou-

se dos m6todos de administrag:io e dominagao muito antes que a bur-

guesia capitalista conseguisse se desenvolver ao navel da economia

\.-nacional" (TROTSKY, 1979; p. 37). Por outdo lada, os capitais euro-

peus viam na Russia um campo fertil para investimentos industriais,

sobretudo polos sous recursos e polo mercado de trabalho ainda n5o

habituado a resist6ncia (TROTSKY, 1 979; p. 37) . Uma parte conside-
rfvel do capital russo 6 imigrado. O ploletariado aumenta em n6mero,

forma e influ6ncia, de modo a nio guardar proporgZio com o cresci-
L-mento do liberalismo burgu6s, cuja base social teria estado na peque-

\-na-burguesia urbana (TROTSKY, 1979; p. 35). Um proletariado jo-
vem e extremamente concentrado defronta-se com o estado absolutis-

Cj:a. Entry os dais, apenas uma burguesia capitalista numericamente frf

\lgic, com forte extragio estrangeira, sem tradig6es hist6ricas e movida
apenas pda avidez do luca-o (TROTSKY, 1979i p. 38)

C)S "CLASSICOS" CONTESTADOS: AS TEORTAS DO
C3UBDESENVOLVIMENTO E DA ESTAGNAGAO
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Durante algum tempo, as previs6cs de Lenin e Trotsky sabre a

\gxportagao dos capitais pareceiam contestadas pda evolugao do capi-

s''tal. E as objeg6es a sua teoria pareciam de todo acertadas. Com efeito,
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em primeiro lugar, a criagao do mercado mundial capitalista nio sd

identifica com a difus5o mundial da produg5o capitalista, ou, maid.

precisamente, do trabalho assalariado. Em segundo lugar, a
maid-valid.

/

parses exportadores de capital. Inicialmente, este processo freia a for.

macao do capital industrial nos parses dominados; depots, df a
este-

industrializag:io uma forma bastante peculiar.

Essas duas constatag6es parecem, a primeira vista, anular og:

argumentos de Lenin, ou polo menos sua forma mats esquem5.rica.:

aquela que reduz a teoria da expansao imperialista a uma linear e pro-

gressiva homogeneizagao da economia mundial capitalista, sob o si-

gno da grande indQstria e do trabalho assalariado. A partir dessas-

constatag6es teriamos raz6es que tajvez nos levassem a crer numb ten-3

d:ncia a estagnagao dos parses dominados pele imperialismo. Dissc)

poderia resultar uma peoria dos obstfculos estruturais 1l expansao ca:)

piLalista (em particular o capital industria]) nesses parses E peoria ':)
dessa natureza foratn efetivamente desenhadas, em vfrias vers6es, so:)

bretudo a parter dos ands '50 dente s6culo. :)

O argumento estagnacionista ressalta que o excedente gerad(:)

nos pai.ses coloniais e semi-coloniais 6 predominantemente ''exportal)

do '' para os parses dominantes e s6 af se transforma em capital. Dai:

ngo se teria o desenvolvimento dum capitalismo aut6nomo (ou indus
zido) nos parses dominados. Etta serif a causa major da parajisia eco:)

n6mica, do ''desenvolvimento do subdesenvolvimento '', das ''distort
gees'' no aparato produtivo e na estrutura de classes na periferia. l:-/
esse tipo de especulag:io que este presents nas anflises de Baron, po!<

exernplo (e ele a reconhece coma especu\aWaD): se o excedente ecP
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C n6mico apropriado peso pars dominance fosse investido no pars domi-

C nada, terra suscitado um "desenvolvimento nacional independence '

U'P(BARAN, 1972; PP. 219).
CJ Um outro autos famoso dessa corrente, A. Gunder Frank, ex

(: p6e, repetida e deLalhadamente, a tess segundo a qual "o excesso se-

Ccular das exportag6es dos parses subdesenvolvidos sabre suas expor-

Ei tag6es, atrav6s .de todd este perfodo, significou uma contribuig:io fun-

gi damental para a acumulag:io de capital, o progresso tecno16gico e o
! desenvolvimento econ6mico dos parses agora desenvolvidos; e a gera-

}l gao deste excedente de exportagao dos parses agora subdesenvolvidos

,.desenvolveu entfo o modo de produg:io que subdesenvolveu a Asia,

.Africa e America Latina" (GANDER FRANK, 1980; P. 210-21 1)
.Desse modo, retomando cglculos ordenados por Samir Amin, descreve

r.-..a drenagem de capital dos pai.ses subdesenvolvidos. Esse drenagem

Cimplica no n5o-investimento (na acumujagao local) de uma parcela do
rsxcedente. Maid ainda: ela dgi!!!g!!i!!=!aliZ31b alguns parses(India,

CPaises Arabes, America Latina, etc.) , transferindo as ligag6es papa a
rfrente e para bras (backward and foreward linkages) para a economia

Cmetropolitana (GUNDER FRANK, 1980; pp. 146-148). Portanto,

Clpenas na metr6pole syria potenciajizada a acumujagao com today as

Csuas conseqii6ncias, inclusive o emprego e as conquistas polftico-

Csociais da cidadania

C As teorias do desenvolvimento, ou de superagao do subdesen

Clvolvimento, nas suas diversas vertentes, procuraram vislumbrar a que-

lora desse cfrculo vicioso. Se operada asta ruptura, tudo se passaria

Cuomo se a nagao se colocasse sable os pr6prios p6s. E nesse casa seri

Camps levados a pensar enfim coma factfve] a reconstituigao, na perife

C
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ria, do caminho clfssico da expansao capitalista, ou peso menos em-)
um seu similar. -J

Mas a hist6ria foi outta. E a dificuldade passou a residir em

outro enderego: explicar como a produg:io capitalista -- e, mais preci=-'/

samente, o proprio capital industrial -- decolou, em album disses paf":''/

ses seimi-coloniais, $flD o ''desenvolvimento nacional independents:

mas exatamente ili8 o imperialismo. Efetivamente, percebia-se a cada:l(

passe com. mais clareza que a submiss5o do planets ao capital e o nas-l

cimento de ulna hist6ria mundial n:io implicam uma necessfria homoT

geneizagao do mundo. A internacionalidade do capital ngo significou

nem significa, a imp]antagEio, em todos os mementos e ]ugaies, de:)

uma forma tinica e previamenle determinada de organizer a produgao ,)

forma esse calcada na relagao capital-trabalho assalariado. Assim, pore

exemplo, o capital comercial, na America Latina, n3o s6 explorou:)

formas de produgEio pr6 existentes a conquista, coma comumente se:)

demonstra, mas superou o imbito da circulagao e invadiu o da produ :)

gao, fizoxdu!!!fle a economic co]onia] e inventando o lipo de trabalha-:)

dor de que necessitava '. J
Tamb6m por isso, compleender a forma de industrializagao ntl)

America latina implica em reconhecer sua especificidade, sua dupll-)

determinagao, como diz o conhecido estudo de Joiio Manuel Cardoso.J

de Mello: sel[ panto de parlida (a economia exportadora capitalista) c-)

seu memento (a era em que o capital monopolista abraga o mundo})
(MELLO, 1975, pp. 100-10]). Ora, se a compreensao do fen6ment)

Cf. a respeito CARVALHO FRANCO (1975) e, de outro angula, Malls)b

)
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'perif6rico" implica inseri-lo, desde logo, na [otalidade das relag6es de
C poder da economia mundia] capitalista, isto vida a contrariar a expec-

C tativa de contemplar uma hist6ria argo linear, em que se desvela um

Csuposto modelo clfssico de expansao capitalista, definido nos limites
C nacionais e caracterizado por uma evolugao do artesanato a manufatu-

Cra e a ffbrica, o famoso espelho que os parses "adiantados" ofereceri

C am aos "atlasados". Se 6 que se pode fajar de um "modelo", eje dove

C..ia enlgo ser entendido desde ]ogo coma a hist6ria do capital enquanto

processo mundial. E a industrializagao da America Latina apareceria

C como um seu memento constitutivo, n5o como um ''exemplo nacional ''
r

A EXPORTAQAO DE MERCADORIAS E AS BASES PARA A
INDUSTKiALUAGAo(O CASO DO BRASH EM ARTICULAR)

(

C A formula que afirmava o subdesenvolvimento coma produgao

gao desenvolvimento ganhou repercussao po16mica com os trabalhos de

\Gunder Frank, desde os anos '60. Contudo, sua origem dove ser bus-

ed.cada de certo modo no proprio marxismo. Na conquista do mercado

rmundial pda ind6stria capitalista, um papal central cabs a obtengao do

f-monop61io de produtividade (inicialmente por parte da Gra-Bretanha)

,-A imDosiGIQ do livre cfmbio destruiria formas seculares de manufatu-

r'ra, existentes principalmente nos parses asifticos, impedindo ou fa-

('v..endo retroceder uma eventual ou suposta evolugg.o ''natural '' nos

Cluadros nacionais (MANDEL, 1972, vol. 11, P. 64i PRADO Jr, 1971,

Cp. 257). Os tragos caracterfsticos do "subdesenvolvimento ' notados

Cnessas sociedades - desemprego dos artes5.os , seu deslocamento para

(
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determinadas formal de agricultura e para a mendicancia, um modoJ

dodo particular de propriedade e uso do solo, etc. - seriam assam prob '

duzidos pda submiss5o do pars is leis do capital europeu. ]]

Do ponto de vista dos ''parses hegem6nicos'', as co16nias -:li(

homo mercados exteriores -- aumentam a propens5o a investir. Ag,:

economias ''primitivas'' tornados ''subdesenvolvidas'' dario continui:j<

dade a esse paper, a16m de serum fontes, a baixo custo, de produtos:l;

primfrios ou de bens intermedigrios de escasso tratamento. Nesse,--)

sentido, neutralizariam a tend6ncia declinante da taxa de lucro, apon

lada por Marx. Tomada a nogao de "mercado exterior" no sentido del)

Luxemburg contudo, nessa caregoria ainda se enquadra o proprio:)
'subdesenvolvimento interno '' com a extens5o de fronteiras pioneiras.")

de exploiagao selvagem dem da extensa e precoce participagao de:)

Estado na economia de alguns parses: I)

No faso dos EEUU, o deslocamento da fronteira para o Oestq.
cumprlrio papal de mercados exterial'es (...). Para a Ajemanha)
e o iapao, parses !glgfgJllfB com relagao a Inglaterra, seu des-l)
envolvimento passarf por ujna participagao do estado maid pre-'')
coco e mais decisiva na vida econ6mica ,...\
(...). Pods-se tratar tamb6tn de tnercados oferecidos pda inter'u
vengao do EsLado (Japan, Alemanha e economia de armatnen:J
[o), na medida em que a acumulagao do capital ?fetuada pot )
este n2o responds estritamente ao crit&rio do lucre" ' (#).

3 SALAMA, 1 972, pp. 122-3. E bain lembrar o papal que exerceram fatoie$3
homo estes na definigiio dos 'milagres' do capitalismo contemporaneo. Levai:-''
em conga o significado, para o "milagre alem5o" dos refugiados vindos di:)
Rep6blica Democrftica Alemi e dos imigrados de outros parses; do
imigrados na Franca, Suiga, parses do Benelux, para o .Japan, lever em cont?)
a importancia da desagregag5o da economia dita traditional; para o 'boom'-'''''\

)
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C Coma se sabe, por6m, n2o 6 a exportagao de mercadorias que

C configure e define as relag6es essenciais do imperialismo. E sobretudo

C a exportagao de capitals. E cerro qne, para os parses dominados, este

C tiltima tem seu pg!!!g.!!Z.2a!!iga, como jf se disse, com o direciona-

C menlo da inaior parte de sua produgao agricola e mineira em diregao
C ao coin6rcio mtmdial. No entanto, este Qltimo enforma paulatinamente

C a pr6pria pfQdug$p. Com freqUencia, a organizagiio da produgao capi-

C calista de matfrias prima\ para o mercado mundial significarg essenci-

C almente, no dominic agricole, a intlodugao de uma economia de gran

( des plantag6es, servidas por uma iazoivel divisao, organizagao e dis

C ciplina do trabalho, por uma contabilidade mais racional, pr6xima de
Cum capititlismo manufatureiro (MANDEL, 1976, v. 1, p. 189). Note
Cse: uma outra forma de dominagao se Lorna indispensavel quando nio

Cse [raLa mats de gaiaEltir um 6nico pagamenLO, mas um fluxo continua

C de excedente, Lraduzido em dividendos, juror, amoilizag6es, patentes,

Cetc. E 6 elsa ielagfio que se lorna, passe a passe, a regra de aLuagao do

Slcapital, que se intelnacionaliza e se diferencia.

C OS P,aLRAMETROS(C01-iDIC10NANTES) DA INDUSTRIALEAGAO
CSUBORDINADA

C Alguns dos parses dominados se indusuializarao. Esse proces'

Elsa porfm, scone sob a dupla determinagao destacada por Mello e

Citaliano. notar o fluxo do Mezzo Giorno (fluxo migrat6rio e de prods.tos

Cagrfcolas) e da Italia Central rump iltflia setentrional. Ver, a esse respetto,
r-nor exemplo, SINGER(1972) e MANDEL(\971, p ]6; e tamb6m 1976, vol
;l, PP- 333'4)

C
C

C

C
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que caracterizarf a hisL6ria disses parses, desenhando deus tragos do- il)

minantes. -/

A primeira determinagao, coma se disse, 6 o fato de que, paras!

o bem e para o mal, o desenvolvimento da ind6stria entranha suas raf- .f

zes nas bases constitufdas pda economia exportadora. Assim, para o,.

caso do Brasil, Werner Baer, por exemplo, dirt
. '-#
' '1

A forma bfsica dente crescimento industrial foio boom do-)
cafe, baseado na mio de obra imigrante livre. Investimentos.)
substanciais de infra-estrutura para servir ao setter cafeeiro(es
[radas de ferro, usinas e16tricas, etc.), financiados polos planta-.
doris ou por capital estrangeiro, proporcionaram as condig6es:
para inaior produg:io industrial local e, gradualmente, criaram'''P

uma demanda por pegas sobressalentes produzidas no local. AI)
grande populagao de imigrantes empregados no setor cafeeiro e:)

setores correlatos proporcionou ulll grande mercado paid ani-o
gos de consume baratos (BAER, 1975, p. 288; TAVARES.-h
1973, PP. 30-31; 102) ,-...

Freqtientemente por6m se tem lembrado que o empuxe decisi-J

vo para a industriajizagao brasileira teria aldo a crisp de 1 929 (e depois'/

a ll Guerra Mundial), com o relativo enfraquecimento dos lagos com zt!

economia mtmdial, dandy oportunidade (ao mesmo tempo que exigin::
do) a produgao interns de alguns bens industrials'. Contudo, comol=

aponta Mello, isto s6 p6de se efetivar a partir de uma base constitufdali

pele desenvolvimento industrial dos ands 20 (modernizagao da indus--

tria de bens de consume assalariado e diferenciagao da estrutura inr-)

'E o casa de autores muito diferentes: Salama (1972, pp. 16-19), BAER-\
(1975; p. 24) e Clio Prado Jr. (197 1 , parte final). ,.

)
)

)

)
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L dustria], com a pequena ind6stria do ago e do cimento) (MELLO,

\- 1975; pp. 179]81). E tal desenvolvimento por sua vez, s6 foi possfvel

\" sobre os alicerces de uma situagao favorfvel da economia cafeeira ex-

: portadora, que cumpriu inclusive o papal de substitute (pda garantia

;de importag6es) do departamento de bens de produgao (MELLO,

;l,i975; pp. 105 e I lO)

C A "segunda deterTninagao" sugerida por Mello diz respeito aa
r- momento hist6rico desse processo. A crescente industrializagao inter-

( na corresponds a uma simu]tfnea ''redistribuigao de ]ucros no seko da

C burguesia imperialista a favor dos setores monopojistas que exportam

Cbens de equipamento" (MANDEL 1972, vol 11, p. 99). Por ipso, a in

diistria embora jf nasga grande, em cerro sentido (SILVA, 1976;
CCap. IV) desenvolvc-se inicialmente polos ramos ligeiros, com baixa

Ccomposigao organica do capital, em gerd ramos que complementam,

Cmais do que concorrem com os monop61ios internacionaisS. A indus-

Ctrializagiio se dart kinda num quadro de brandes restrig6es, que Mello

Csintetiza na afirmagao de que as bases t&cnicas e financeiras de acu-

\'-"mulag:io seriam insuficientes para a instalagZio imediata da ind6stria de

t-"bens de produgao, o que permitiria a capacidade produtiva crescer adi-

ante da demands (MELLO, 1975; p. 1 16)
Ora, nos parses eln que a industrializagao se aprofunda dense

;ltnodo, homo 6 o casa do Brasil, surgirao problemas cr6nicos para o

;balango de pagamentos. Assim 6 que, durante a ll Guerra, teriam side

acumuladas no Brasil vultosas reservas cambiais (BAER, 1975, p. 39;

C)Cf. BAER (1975; p. 13), sabre o peso imponante dos tecidos, alimentos e
;calgados na produqlao industrial dos anos 1 920-1950

C
C

/
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LESSA, 1 975, pp. 8-9), mas entre 1945-47, das teriam diminufdo sen-'J

sivelmente, chegando ao estrangulamento em 1 947 (LESSA, 1 975, PP--/

8-9). Grande parte das divisas terra side queimada em importag6es:<

'nio-essenciais'' e na aquisigiio de ativos estrangeiros obsoletos axis-'
. ''h

[entes no pars (por exemplo: aquisigao da redo de transporte terrestre e::

marftimo impjantada na "ftse cafeeira"). A industriajizagao substituti-;;

va de alguns bens intermedifrios e equipamentos, sob o comando dojo;

capital estrangeiro, surgira coma imposigao do estrangulament(1.:)

(ALMEIDA, 1974, P. 47i BAER, 1975, p. 25). A estrat6gia de substi-.

tuigao de importag6es irf se definindo como uma prefiguragao das.I)

chamadas "political de desenvolvimento" (LESSA, 1 975; P. 6). 1)

E importance enfatizai que se grata, nests casa, de uma politico:)

nio configurando, implicando ou exigindo o nascimento de uma bur-~)

guesia local forte, independents, etc. A pr6pria legislag:io data proteci-)

onista, em this condig6es, se mostiara, em verdade, favorfvel a peng-:)

tragao do capital internacional, que, por sua vez, estarf reorientandol)

investimentos para a area da indQstria de transformagao. Este proteci-:)

onismo se definirfi maid precisamente na d6cada de 1950, com o au-~)

nento das invers6es ptlblicas, a criagao do Banco Nacional de Desen-:)

volvimenlo Econ6mico (BNDE), em 1952; a instrugao 70 da Super-:)

intendfncia da Moeda e do Cr&dito (SUMOC), em 1953, reforms)
cambial que institui as taxas m61tiplas e favorece a implantagao deJ

indtlstrias; etc. (LESSA, 1975, PP. 10-1 1; 1 12, p. 127)- Mas 6 com a-/

Lei de Tariffs Aduaneitas (1957) e com a Instrugao 1 13 da SUMOC<

(1 955) que a politica "protecionista" mats atraio capital estrangeiro, Tli;
qual, altamente subsidiado e remunerado, passa da importagao a"-'

)
)
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C montagem e desta para a fabricagao compjeta (BAER, 1975, pp- 48

C5 1 ; 1 12, p. 202). A posada industriajizagao dos "cinquenta" antes com

preendidos entry 1956 e 1961 -- crescimento acelerado da capacidade

produtiva do setter de bens de produgao e bens de consumo durfvel

p11gylgDg11Jlg a expansao dos mercados -- salienta assim o papal do

t:novo capital estrangeiro (fundamentalmente capital de risco). Salienta

igualmente o paper do Estado, seja pdas economias externas que for-

nece (investindo em energia, transports, etc.), deja polo seu papal de

Idemanda, polo gasto p6blico amparado nas emiss6es e no confisco

.cambial (MELLO, 1975, pp. 1 24-5)

PECULIARIDADES DO DESENVOLVIMENTO CAPnAIISTA NO

f BRASH

<l, A dupla determinagao acima referida conferirfi a indtlstria bra

Csileira uma fisionomia peculiar, cujos principais tragos poderiam ser

sintetizados da seguinte forma:

tl) Ela jf nasce "grande", nio sofrendo a evolug5o do artesanato a

( grande ffbrica, coma terra ocorrido nos parses capitalistas que

C, primeiramente se industrial izam (faso da Tnglaterra e Franca);

il'2) Gerada coma memento de diferenciag5o do capital monopolista

{l que abraga um espago cada vez dais planetario, a indtistria brash

11 leila ja surge sob a especuo da internacionalizag5o, que n8o para

Ur de se aprofundar (SALAMA, 1972; p. 161). As dimens6es da em

{- presa multinacional, o dominic que eja Lem sobre uma s6rie de

C
C

C
C

C

C
C
C
C
r
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:economies external", sobre descobertas tecno16gicas, etc., "lines

permitem estabelecer uma estrat6gia de maximizagao do lucre:

global" (SALAMA, 1972; p. 164), e com muito manor risco:
(FAJNZYLBER, 1 973, p. 24), sendo grande a diferenga de ritmos:

de crescimento entry empreendimentos 'nacionais' e 'multinacio{

nais' (FAJNZYLBER, 1973i pp. 42 e 27-28). Nesse confronts, 6:

flagrante a vulnerabilidade dos elnpreendimentos nacionais, o que;

se acaba revelando no ritmo em que sio absorvidos (e/ou integra-,

dos) polos grandcs grupos estrangeiros

3) A tecnologia dessa ind6stria 6 fundamentalmente importada el)

comprometida com a estagio avangado do capital mundial. lsso3

significa que sua organizagao dos fatores de produgao, assim13

como suas escalas mfnimas, sio proletadas para os pai.ses avenga-

dos, o que define e consolida uma estrutura produtiva, no essential;:)

'Em uln estudo que se refers a filiais de empresas internacionais nolte )
americanas, se estabelece que das 1 325 filiais lacalizadas na regiao (AL)
638 (48,2q6) constituem realmente novak empresas, 478 (35,8qo) t6m sua'n
origem na aquisigao de outras empresas, 105 (7,99a) sgo au beth empresas
resultantes de fus6es de filiais ja existentes, ou bem novas empresas criadas
homo conseqti6ncia de diversificagao horizontal ou vertical de filiais jg-)
existentes'' (FAJNZYLBER, 1 973; p. 30). ''No casa das einpresas nacionais,l;
os altos nfveis de pregos internos, determinados em grande medida por-
nfveis de protegao, que dino origem e estabilidade as estruturas oligop61icas,.)
se traduz por uma transfer8ncia de rendas dos consumidores para os
produtores locais. Pods-se supor, n5o obstante, que as rendas assim=
transferidas terEio efeitos secundfrios dentro do pars. Essa 6 uma diferengal!'
importante com respeito ao que ocorre com as empresas internacionals
Nesse cano, a polftica protecionista conduz, por via dos altos pregos
internos. a uma transfer6ncia de ronda dos consumidores locais para os
consumidores ou produtores do exterior" (FAJNZYLBER, 1 973; P. 35).

6

J
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C oligop61ica, que, confrontada com as dimens6es dos mercados lo-

C cain sub-utiliza sua capacidade instalada. O alto gusto unitfrio dos

C produtos lorna apaientemenle indispensavel a compensagaa 'pro

C tecionista ' (FAJNZYLBER, 1973, P. 49; ], P. 50);

11:4) Ainda homo fruto da divisio internacional do trabajho, fica fora

y do pars o setter I da economia (bens de capital, equipamentos, tec

}: nologia de punta, etc.) que, ngo fosse esse o casa, moderaria o

/- desemprego tecno16gico (provocado pena alta mecanizagao do

1- setor 11) e a conseqtiente queda do poder aquisitivo das masses

{-b Na verdade, a quash-aus6ncia desse setor 1, no pai.s dominado, di-

C namiza o seu crescimento (e do emprego) nos parses imperialis-

C tas. Ao mesmo tempo, ipso provoca dificuldades para o Balanga

C de Pagamentos no pars dominado (OLIVEIRA, 1 977, PP- 84-5);

(5) a estrutura do emprego [em uma apar6ncia dual

C a) num dos polos, tem se a m8o de obra n8o qualificada ou de
rX baixa qualificag:io (dada a forma da industrializagao, uma
.- enorme massa de empregos operfrios 6 destruida ou nem
: cheap a ser criada);

$ U d. .-.;. i,d., f.--",-:. -m ;.-.. ,-',m.-:. ?;p":'':"d. d:
C forma de trabalho (t6cnicos, engenheiros, etc.y

'Cf. SALAMA, Pierre --(98; p. 65). E kinda, de outro angulo: "Por outro
t''lada, o niimero de pessoas ditas desempregadas ou subempregadas e que

.r.disp6ein de apti(iao e qualificagao cojnpatfveis com as exig6ncias do
mercado de trabalho 6 insignificante. A grande maioria representa um

C potential humana, mas nio uma 'reserva de mgo de obra '; as oportunidades
{,para o seu ingresso na forma de trabalho sgo espacialmente e funcionalmente

limitadas. No espa$1o, s5o quash restritas fs zonal rurais; funcionalmente
limitaln-se aos trabalhos bragais" (ALMEIDA, 1 974, P. 21)

C
(

C
C

C
(
C
/'
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Do ponto de vista econ6mico, esse crescimento por exclus6es

tem uma certa importfincia. E do panto de vista social e poll.tice, ainda

maid. Um estudo do GEGRAN (1969) notava que a maier parte (mais:

de 80%) dos nao-qualificados einpregados no setter de produgiio dal

indt3stria da RGSP era composta de trabalhadores ''adestrados'' oul '"''

semi-qualificados. Os bragais purrs correspondiam a maid ou menos:

1/6 da categoria. A ind6stria da RGSP absorveria portanto proporgaol

negligencifvel da grande oferta de mio-de-obra n5o qualificada pro:-\
veniente de migrag6es rurais. A hip6tese do estudo 6 que o processo

de adaptagao se darla no proprio trabalho. Papal importance caberia.:)

nesse cano, is indtistrias de construgao e de produtos alimentares, asl)

que empregam maior proporgao de bragais, entry os nao-qualificados.; :l)

6) O mercado fundamental para a produgao situa-se em dais polos: c:}

mercado externo e um setor bastante especffico do mercado inter-:)

Quando ao mercado externo, fundamentalmente, f comprador de:)

mat6rias primes, alimentos, min6rios e semi-manufaturados

Lembremos que, por definigao, a forma de trabalho entra af coma:)

Gusto (GUNDER FRANK, 1980, P. 171; AMIN, 1973, P. 167). 1)

Para o mercado interns, a primeira observag:io importance a fazed?

6 a seguinte: a forma de trabalho n:io-qualificada ou de baixa qua:lr

lificagao intra, fundamentalmente, como custo para as empresas e:;

O Problema da absorgao da m:io de obra passa a ser dual: de um
lada, a escassez de mio-de-obra qualificada coma dramftico panto de:)
estrangulamento; de outro, a abundfncia de m:io-de-obra sem qualificagao :l
margem da economia de mercado" (ALMEIDA, 1974, p. 41; Cf. ainda
SINGER, Pau] -- ]05, p. lO). --\

)
J

.J

3no

l

)20

)

)



n:io como demanda. Por isso, para as empresas, o arrocho salarial

sabre esse faixa 6 necessfrio. Evidentemente, ipso lava a uma de-

gradagao (e/ou concentragao) do setter produtor de bens de con

sumo operfrio. Pods levar -- e efetivamente levou -- a uma divisgo

interna aos chamados setores tradicionais da ind6stria. Hf assim,

por exemplo, um seton industrial de tecidos ''para a massa'' e um
outro ''de luxo:

A mudanga nos ''padr6es de consume '' dos assalariados passa a

ser constantemente lembrada, notadamente depois de estudo do

Departamento Intersindica] de Estatfstica e Estudos S6cio-

Econ6micos (DIEESE, 1974). Ainda assim, as dificuldades de

valorizagao no setor de bens de consumo n2o-durgveis (princi-

pajmente os chamados bens de consumo de massa) persistem. E

mais: s6 nico se agravam quando encontram possibilidade de rea-

lizagao exportando. Segundo estudo de Maria Conceigao Tavares,

a importancia de cada faixa da populagao para o mercado compo-

ria o seguinte quadro

(

(

(

\

(

(

f
\

C
(

f

(

'Grupo A: se apropria do excedente que alimenta o processo de acu-
mulagao e diversificagao do consumo

.Grupo B 1 : n6cleo fundamental do mercado moderns

Grupo B2: base do mercado moderno

B 1 + B2: major posigao absoluta e relativa no periodo

Grupo C: base da extragao do excedente e principal suporte do

mercado Lradicional. Seu poder de compra flutua com o sali-

rio-mfnimo real

21



Grupo D: fora do mercado consumidor moderno. Uma parte de D re

presents a base de extragao do excedente para os setores tradi-:)

cionais e tem pequena participagao relativa no consumo capi '.

calista; a outra parte, cujas dimens6es nXo se conhece, 6 cons--/

LiLufda pda populagio marginal" (TAVARES, 1973, pp. 202-.

7) Finalmente, mas nio com ments importancia, dove-se destacar

aquino que 6 um tema recorrente na literatura que discute o desen'i

volvimento econ6mico brasileiro: o papel decisivo do Estado. O

proprio nascimento da ind6stria deu-se aqui como produto de for',,

Lfssimos encargos do Estado, e mesmo do saque a suds finangas. .)
Trata-se, em suma, de uma polftica de barateamento do cusco do-)

capital, de estimulo a sua formal:io '. A literatura econ6mica n:io.I

se cansa de apontar o peso crescente do poder pi3blico na defini-=1)

gio dos fatores que poLenciam a acumulagiio9. 1)

s Etn estudo publicado polo IPEA, Jose Almeida (1 974; p. 49) caracterizal
a politica cambial como mecanisino de transfer6ncia de recursos do setor
rural para o industrial e a inflagao como mecanismo de transfer6ncia do-
setor privado para o p6blico e da classy trabalhadora para a clause:
empresaria[; Cf. ainda BAER ( 1 975, CAP]TUL0 5), sobre os fundos para a-J
industrializagfio, onde se explica a tess de que ''o governs invests mais do:)
que poupa"; Cf. ainda, de outro fingulo, o artigo de M.C. Tavares,''A16m da
Estagnagao", em TAVARES, 1 973, p. 1 69, principalmente). ::
' Entry eases fatores temps: 1) o abaixamento da composigiio organica-J
media do capital, por exeinplo, pda sua irrupgao massiva em esferas em quel)
tal composigao deja baixa; 2) elevagao da taxa de mats-valia, polo
crescimento da intensidade do trabalho ou pda derrota radical e atomizagao,.:

politica da classy operaria; 3) polo abaixamento do prego de certos=

)

J

3)
)

)

J

)

)

)
)
J
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No caso brasileiroio, a agEio estatal poderia ser identificada,

sinteticamente, nas seguintes iniciativas:

o estado toma a seu cargo setores de base n5o-rentfveis ou se-

toles cujos produtos tfm pregos "administrados

repasse, a empresas privadas, de empresas e/ou instalag6es

construfdas ou, algumas vezes, saneadas polo gasto p6blico;

socializagao crescente da geragao, formagao e disciplinamento

da forma de trabalho adequada is empresas;

aplicagao rotineira, e por diferentes viag, do princfpio de naci-

onalizag:io das perdas, reprivatizagao dos lucros;

sistemas crescentemente complexos de subsfdios, incentives

fiscais, etc.;

garantia explfcita de margem de lucros, regulamentag:io de

pregos, polftica de pregos mfnimos, etc.;

contratag:io de obras p6blicas e compra, polo Estado, de bens e

servigos das empresas privadas.

e)

(

CD
C
Cg)
(

f-elementos do capital constante(mat6rias-primes, sobretudo); 4)
.encurtamento do ciclo de renovagao do capital circulante, polo

( aperfeigoamento do sistema de Iransportes e comunicag6es, das t6cnicas de
(,distribuigao, etc

o De modo algum se sugere aqui que tal ''caso '' constitua absoluta
Fv singularidade; o que pods hover, em outras hist6rias nacionais, 6 um arranjo
'-diferente dos itens aquilistados

(

C

(

(

(
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O MEAGRE E SUA CRISE

Dadas essas peculiaridades do desenvolvimento capitalista no l=

Brasil, talvez possamos entender melhor o pats que a ''democracial.<
restaurada '' dos anos 80 herdou da ditadura militar.

O ''milagre brasileiro '', isto 6, o perfodo de crescimento eco-

n6mico acelerado dos anos 1968-1973, tinha dependido em grande

medida de dubs ordens de fatores

a) uma conjuntura internacional com enormes coincid6ncias favors-.

veis a acumulagao interna de capital (possibilidade e interesse dos

capitais estrangeiros de concederem empr6stimos de curto puzo;

mercado excepcionalmente favorfvel para alguns produtos de ex-.IX

portagao, como a soja, por exemplo); ;\

b) utilizagao da capacidade ociosa existence no aparato produtivo

nacional e possibilidade de absorgao de um sobretrabalho abso-il;
luLO da populagao economicamenle ativa (dada a enorme reserva,\

disponfve] de forma de trabalho, ou sega, ''capacidade ociosa '' em,B

tet mos de homem-hot-a). Elsa intensa utilizag:io da capacidade -\

instalada e da reserva de forma de trabalho se evidenciou nos se-

guintes fatos, entre outros: as indQstrias passam a trabalhar mais:l;

horan por dia (horas extraordinfrias , turnos duplos ou triples),
mais dias por ano (aos domingos e feriados; alias, os pr6prios fe-

riados foram reduzidos por decreto governamental), absorvendo a X

maier parte das horns da vida do trabalhador e da pr6pria familial;

assalariada em seu conjunto ' ' . ,)

Aproximando-se de situag:io classica, descrita por Marx, por exemplo ,-l
no volume Ido £3211a!, coin os capftulos Vlll(Jornada de Trabalho), Xlll "

J
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C Para a concretizagao dessa decolagem econ6ibica, syria fun-

(: damental, por um lada, super o "saneamento" provocado, entry em

C presfrios e ploletarios, pda recess5o dos ands 1963-67. A16m disco,

( temps que observar uma s6rie de medidas institucionais (e pojiciais...)

(I. que, para os assalariados, se refletiram na desorganizagao da resist&n-

\. cia trabalhista.

l"' Esses mesjnos fatores, depois de 1973, mostram sua contra-

>. partida negativa. A exploragao absoluta das reserves de forma de tra-

J..-..balho parece chegar porto do limite, inclusive com a eclosgo de mo-

/- vimentos reivindicat6rios de proporg6es coda vez maid importantes

/- Nests particular, a16m disso, o capital se encontra, naquela conjuntura,

( is voltas com dificuldades para gerar, mantcr ou transferir rapida-

C monte a sua "escravaria assalariada", de setter a setter. Uma outra mo-

C bilidade, a do capital, tamb6m encontra obstfculos, tornando doloro-

sa a faso de ''reajustamento '', ou de retorno ao pars dos pregos e tarifas

C "reais", subjacentes a dense malht\ de incentives fiscais, artiffcios cre

Cditicios, etc. A dificujdade 6 kinda mats visfvel depots que o tiltimo

Csonho de transigao pacifica para outro ciclo expansivo(o lr Piano Na-

Ccional de Desenvolvimento, da administjagao Geisel) mostrou-se

C.coma pesadelo, em particular para setores do capital local (casa expli-

cito da indtistria de bens de capital, por exemplo)

Pelo lado do setor externo, o quadra nico era muito alentador.

>Os produtos exportados enfrentavam dificuldades as mats diversas

C
C

(Maquinaria e Grande Indastria), XXI (Reprodugio. Sump.les) ,e. XXll
#.- (Convers5o da maid valia em Capital). Ver ainda. nos Gf!;!!deign (MARX,

1 97 1 , vol. 1) o "Capftulo do dinheiro (o dinheiro homo capital

25
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Soja, algodao, porque encontravam os concorrentes norte-americanos:)

recuperados, depois da crise dos anos imediatamente anteriores. O

cafe, embora experiments fasts de boas vendas, ngo pods escapar aJ

situag:io de "produto de sobremesa". Os calgados, tecidos e os chama-l)

dos ''semi-manufaturados'' encontram obstfculos protecionistas cada-"/

vez maiores nos EUA. Alias, o aumento do plotecionismo dos parses:J

avangados e a crisp energ6tica colaboram para piorar as contas do pats..
com o exterior. Em outros termos. a dificuldade cr6nica de transfer-:

mar moeda nacional em divisa internacional, para demeter lucros, ju-;;
ros, pagamentos de tecnologia, etc. encontra-se ent:io a;gliaXji!!ib polo -l

aumento dos pregos do petr61eo. A coda um dos agravamentos ci.clicks,-,)

Hesse pleblfna c!$!!iSg, a solug:io apontada pda tecnocracia do regi-ll
me militar (e nio muito diferente de seus herdeiros da Nova Rep6bji )

ca) 6 o increments das exportag6es e/ou o reinvestimento local. :)

Atengao para o 61timo escape, apontado no parfgrafo acima: oll)

einvestimento local ida significar, no quadro da economia brasileira,I

uma nova onda de desnacionalizag:io do aparato produtivo inferno. A:)

este respeito, as d6cadas anteriores sgo pr6digas em lig6es, como jf.

procuramos indycar, anterioimente, para os ands 50. Para a d6cada de=)

60, Maria Conceigao Tavaies chega a mencionar explicitamente uma:l)

polftica de aprofundamento deliberado da arise econ6mica, quando daJ

passagem de Roberto Campos polo Minist6rio do Planqamento. -J

Nos anos 80, as seguintes medidas, em tragos simplificados,,!

parecem corporificar o aprofundamento da penetragao imperialista:

a) maier abertura aos investimentos diretos do capital estrangeiro,
tentando atraf-los com o aumento de concess6es;

3
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b) maier desnacionalizagao das empresas locais (privadas ou estatais);

(I c) consolidagao do endividamento publico externo, postergando seu

pagamento;

S: d) maier entrega da expjoragao de recursos naLurais ao capital es-
trangeiro;

e) maior submissio do funcionamento das empresas nacionais (mor-

A monte as estatais) a 16gica do lucro das empresas estrangeiras;

,- f) finalmente, mas nio ments importance, aumento da taxa de ex-

1--- ploragao da forma de trabalho, diretamente nas unidades de produ-

glio, rebaixando, tamb6m ai., o chamado ''custo Brasil ':

Ora, no infcio dos amos 80, ngo estamos diante de um novo ci-

clo dente tipo? Nessa ocasiao, empresarios e autoridades, referindo-se

C a recessio em curse e a onda de desemprego, falam num processo de

reajuste da oferta de bens e servigosi2, aludindo a uma necessfria e

C dese15.vel mobilidade do capital e da forma de trabalho.. Evidentemen-

C te. esse 6 um dos efeitos ''saneadores'' das crises econ6micas.

C A realocagao de recursos, por um lada, afetaria uma eerie de

produtores menos aptos a enfrentar a ''selegao natural '', conforms re-

conhecem os pr6prios empresarios.
3

i2 A Gazeta Merc3111H: de 27/03/1981 traz, nesse sentido, declarag6es de

diferentes figuras socials: ujn dirigente da Confederagao Nacional da
Industrie, o secretfrio do Conselho de Desenvolvimento Industrial e o
Ministry do Trabalho

Cf. declaraq16es do presidents da Associagiio Brasileira das Indiistrias
Eletro-Eletr6nicas, reproduzida em vfrios 6rgaos de imprensa no m6s de
abril de 198 1
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A realocagao de forma ub Lrabalho implicaria aquilo que a nova:)
versgo da teoria do ''crescimento do bobo '' chama de ''sacrificios tem-

porarios" para o proletariado: instabilidade de emprego, queda do nf-:)

vel m6dio dos salfrios, etc. . -/

O saneamento (principalmente a estabilidade monetfria que -

reconstituiria a credibilidade das instituig6es econ6micas oficiais) e a '

estabilidade polftica constituem condigao indispensfvel para que os:<.
grandes conglomerados multinacionais se disponham a uma conversgo l:

de seus empr6stimos, lucros, juros etc. em capital de risco, reinvesti-<

mentos. Ou deja , para esse operagao o grande capital dove estar con- :)

vencido de que "o Brasil 6 um bom neg6cio", coma afirma um execu-o

[ivo do Banco Central ao diirio paulista gilZgB MfiSanlE (edigiio de )
27/03/8 ]) )

Conv6m lembrar ao leitor que estes s5o elementos de um cent- I)

rio do infcio dos zinos '80, n5o do final dos '90. Mas em que medida

[eriam fido a]terados o enredo da pena e a caracterizagEio dos figuran-o
[es? Resta indagar quem s2o os an6nimos autores das cents, a dose )

nhar limited para diflogos que os personagens pensain criar. =)
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C

(

(

i.,.... O Brasil do final de 1984, na agonia da ditadura militar, exibia

f- cenas surpreendentes para o observador que se limitasse a superffcie

f- dos fates. Em uma delis, em entrevista a SEH!!QB (02/05/84), um

C tecnocrata da ditadura Medici, o ex-prcsidente do Banco Central,

C Paulo Lira, defendia a abertura democrftica e o rompimento(modera-

Cdo, se poss(vel...) com o sistema financeiro internacional. Em outro

C flagrante, surge a figure do general Golbery, antes tide e cantado coma

C mage da "abertura" e entio rendido a candidatura malufista, que difi

C cilmente poderia ser associada a qualquer projeto de "redemocratiza

\- gao:

C Contudo, 6 possfvel apontar raz6es por detrfs dos aparentes

C disparages dessa hist6ria recente. Para ipso, comecemos por idenlificar

i..lo pars que nos inventaram esses senhores, ou sega, o pals criado para

>que os ''donos do poder '' se dedicassem ao seu macabro laborat6rio
economico ,......anni n]

; Entry 1964 e 1969, profundas reformas adequaram o Estado

;brasileiro a um papal que jf Ihe era atribuido antes mesmo do golpe de

C I ' de abril: o paper de concedente do poder econ6mico, e, atrav6s de
C saques da polftica econ6mica dirigida, de modelador da fisionomia e

Cda composigao das classes dominantes

(

C
C
(
(

(

(

(

(
r
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Entry essay mudangas, cite-se a !fbflna:.adlnln!$!!a!!yb "resp- :)

lugar sijenciosa", name dado pe]o ministro H6]io Beltrio ao seu de- :)
creto-lei 200, no governo Castelo Branch. Por ela, se buscava ''agili- -;

zar'' a administragao estatal e o agents oficial, liberando-os do con- ,(

[role politico (o que era o essencial...). v

Complements indispensavel: a reforma tributgria de 1 966, pda -.\

qual o Estado (e o executive federal, em particular) se concede o di- l;
reito de extrair colossais recursos e administr5.-1os, tamb6m sem qual- l:.

auer forma efetiva de controle pda sociedade civil, pecos represen :)
nantes da cidadania, ou coisa que o valha. De quebra, ela tornava os I)

administradores estaduais c municipais meros gerentes, executores dos )

repasses da Uniio. :)

A !:gblng: banciria de 1 964 visava a modernizagao do sistema :)

financeiro, a16ln de dar forma ao Conselho Monetirio Nacional e ao :l)

Banco Central. Em 1 967/8, porem, ambos seriam kinda inais atrelados::)

ao presidents da Rep6blica, que os dirige, na verdade, atrav6s de pre-o

Desnecessario sublinhar, kinda, o papal de "reformat polfticas" )

como a Lei de Seguranga Nacional, os atos institucionais, a constitui- J

gao de 1 967, a emenda constitucional de 1969 -- criadores de um novo :)

regime. Desnecessfrio destacar, pol dltimo mas ngo com menos im- I(

portancia, as profundas reformas na legislagao trabalhista. A estrutura :<

sindical corporativa foi remogada pdas infinitas portarias e pda pre- -\

senga sempre vigilante do Minist6rio do Tiabalho (e dos drEaDs de 113
informagao...)- A criagao do Funds de Garantia por Tempo de Servigo, :)

3
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C alfa de conLornar o inconvenience econ6mico e politico da estabijida-

( de, criou um gigantesco faldo a ser manipulado pda lecnocracia em

1l fungao das necessidades de acumulagfio do capital

\- Tudo enfim parecia em ordem para friar um poder que se eler-

'' nizasse e um "milagre econ6mico" sem limited. Como today as eterni-

:l dades, contudo, estas tamb6m Cram enganosas.

f ENDIV]DAMENTO E MOnEKNUACAO CAPITALISTA

C Ern 1967, a Resolugao 63 do Banco Central abria as portal
C para uma politica de endividamento, ou, como afirmava candidamente

C o mesmo Paulo Lira, pai a "acelerar o desenvolvimento acima de nossa

C capacidade interna". O cuidado exigido para isso: manter reservas, ex

Cportar muito e manejar cuidadosamente o perfil da divida, para que os

Cpagamentos de prestag6es e juror fossem cumpriveis. Coma conde

CqUencia desse imbroglio, o observador que compara 1964 e 1972,

Capogeu do "milagre", tem a impressao de contemplar dais parses

Cmuito diferentes chamados pelo mesmo name. Os indicadores dessa

Elmutag:io sio vfrios e de diferentes naturezas. A produg:io de lingotes

:lode ago e o consumo de borracha sint6tica triplicaram; o consumo de

:pimento e a capacidade instalada de energia e16trica dobraram. O pris

;:de 1 964 tinha correios desmoralizados e telefones inoperantes. O paid

nde 1 972 assists TV a cores, [ransmiss6es internacionais, telefona ins

C tantaneamente para quake todos os lugares do mundi e o sistema

Clbancfrio pods portanto fazer pagamentos e transfer6ncias a distincia

C
C

C
C

C
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l

com crescente facilidade. Parecia aberto o caminho para uma esp6cie

de fascismo afluente, alimentado pda fantasia das bolsas, das cader--

apartamentos financiados... e ao consentimento silencioso da
tortura.'"/

.,''x
Para manter esse crescimento ''dolarizado '', alguns efeitos ''colaterais:

ja surgiam: a area cultivada e a produgao de arroz, feijao, batata, pou-:;

co cresceram; em compensagao, a soja para exportagao [eve sua pro ':)
dug:io multiplicada por cinco

O milagre porem nio se sustentou apenas dos m6ritos (interde-t

pendentes) repressivos e administrativos dos donor do poder. Afinal,:)
syria ele possfvel sem os d61ares ambulantes :i disposigao do empres'l:)

Eadoro Seria ele possfvel sem algumas casualidades (como a crisp da:)

soja nos Estados Unidos) que favoreciam exportadores brasileiros' .J

)

)

.J

)

J

)

O BRASH. DEBAIXO DA OCUPAQAO IMPERIALISTA: OS
GERENTES LOCALS ASS]NAM AS DiViOAS

Hoje em dia, at6 quem nada mats saba, babe polo menos que o,

movimento de ]964 foi filho legitimo de uma not6ria intervengao:)

norte-americana. E os governos que se instalaram a partir dai viveraml)

sob a doutrina do "guarda-chula de Tio Sam" e com ele se ajinharam.:)

Ditadores impostor pdas armas aos naLivos, assinaram, em name des-)
ses mesmos natives, atraentes contiatos, empr6stimos que iriam se re- I)

velar, com o tempo, podeiosas usinas geradoias de juros em cascata. OI)

tributo de guerra imperialista. --)
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C Os gigantescos proyetos estatais -- molds mestras do desenvol-

(I vimento industrial "jegiLimador" do regime dianne da malaria silencio-

C sa forum paulatinamente mostrando a sua face oculta. Em 1983 jf se

C noticiava que o deficit das estatais eslourava, representando porto de

\- 50% do deficit pablico global.

\l A divida externa cresceu assustadoramente e o seu custo anual

/- passava a consumir quake dodo (senate todd) o valor das exportag6es

,. A divida interns -- dinheiro que o governo dove ao ''Brasil '' -- chegou,

r-.em 1984 aos US$ 29 bilh6es. O governs dania na milo dos banquei-

C ros; sous papers, na orgia financeira, sustentam projetos, bantam sub-
(- sfdios, cobrem deficits... e pagam juros.

C OS ENDIVIDADOS PAGAM A PAZ SOCIAL AMERICANA E

CSEU EXERCHO DE OCUPA€AO MUNDIAL

\l. Mas, afinal, de que se trata? Subornos, desvios, erros ? Mais

>do que isso, os excessos mostram a ess6ncia do regime. Em meados

,.dos anos '80, ate mesmo economistas vinculados ao governo admitiam

f-que, dos US$ 100 bilh6es da divida externa, metade era constitufda

f'"por prelufzos que nos Qltimos 4 ou 5 anos haviam sido causados pda

Crecessao mundial (que atingiu o balango comercial atrav6s de proteci-

Conismo e/ ou queda no valor das mat6riasprimas e semi-

Cindustriajizados exportados) e pda flutuagio estrondosa das tapas de

Cjuros inteinacionais. Note se bem: os empr6stimos brasileiros tinham

Csido feitos a juror flutuantes. Em meados de maid, o proprio Ministry

C
C

C
C

C

(

(
(

37

r



da Fazenda, Ernane Galveas, afirmou a imprensa norte-americana, que -/

apenas de 1979 a 1983, o Brasil pagou US$ 20 bilh6es s6 em jyligf daj<

divida. ,.

A taxa interbancaria americana, que em 1 976 estava nos 6,25%

ao ano(e historicamente girava em torno de um pixo que chegava a ser,

manor que esse) sa]tou para 1 1,75qo em }977, ]5qo em 1978, 21,50qu=

em 1979, 21,50qc em 1980, 15,75qD em 1981, 14,58qD em 1982,:)
]0,40% em 1983, 12,5% em maid/84. E o seu reflexo sabre o conjunto)
da economic mundial nio tardou, coma era de se esperar, tends em)
vista a unidade contradit6ria embutida no d61ar: moeda nacional e di-C)

visa internacional. A situagao se complicou depois de 197 1, quando o:)

governo norte-americano desvincu]ou o d6]ar do lastro-euro. A parter:)

dai, um papel meramente pintado nos EUA aparece homo instrumento:)

de intervengao e devastagEio sabre todos os parses dominados. O d61arl)

6 cada vez maid, coma ja se disse muitas vezes, uma "moeda de)

OCUPAGAO".-/
Em 1984, nos estertores da ditadura brasileira, o nosso queridoJ

rmio do hemisf6rio norte '' exibia um deficit orgamentg.rio superior a-J

USS 200 bilh6es e uma divide publica (maid/84) de US$ 1,5 trilhao.:?

Pal'a que? Por exemplo, para sustentar os orgamentos de seu ''bem--/

estar social '', os rombos de sua previd6ncia, coisa indispensavel para a''

contend:io dos conflitos internos de classy. E maid: para sustentar asj;

avenluias militares e cosmonfuticas destinadas a patrulhar o mundi -;3

a prop6silo, 50% dos efetivos militares norte-americanos ja estavam)
em terras estrangeiras. Tornava-se ainda mais evidente um fate cru:

lnaior potfncia do mundi aplesentava aos parses endividados a contfl)

)

.J
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dessa salvaguarda do mundo ocidental livre e "estfvel" inclusive a

lconta de seu orgamento militar de US$ 286 bilh6es. Essa & a graciosa

$ituaglio que conduz os trabalhadores e felizes consumidores dos pai-

3es dominados a transferirem rendas para o centro internacional, atra-

lv6s da liquidag:io de mat6rias-primas e manufaturas ou do pagamento

da hemorragia cambial dos juros da dfvida. O mundo ocidental foi
Itransformado numa nova ''Liga de Delis'' e o novo imperialismo ''ate-

.dense '' tem side em Nova York e Washington.i4

Os bancos n:io parecem dispostos a negociar com um pai.s de-

{"'vedor substanciais redug6es das dfvidas, coisa inaceitfvel para sous

t'acionistas e depositantes. Apaiecia na media ou em desconversadores

f.ie ocasi8o a maida milagrosa para iludir os trouxas: negociar de gover-

C.ao a govet'no. Estaria Washington resignado a permitir substituigao de

Cbrrocho por ''afrouxo '' no Brasil, se isso custasse redug6es em seu

Cv'welfare state" ou no pesado sistema policial que sustenta no mundi?

(A face negro do "Guarda-chuva americano" cobra, regularmente,

tcomo os deuses antigos, os jovens que deverio ser entregues ao sacri

C
C

(

Tal situagao fica mats evidente se observarmos o peso da dfvida externa
5rasileira. Seguramente, alguns moses da produgao anual brute do pars v5o

roagar os servigos, e prestag6es da dfvida, as contas de royalties, e patented, a
rejnessa dos lucros, declarados ou n&o. Em outros termos, a explorag:io e

<---epressao do capital atinge os nfveis de uma escravidio assalariada, mediada
)elo Estado e pdas empresas locals. O estado militar e o capitalismo

dnoredat6rios sgo homo que postos de recolhimento do tributo de guerra
l:imperialista, agentes que transformam a produgao brasileira do campo e da
(.cidade em objeto de especulagao nas bolsas mundiais. A Nova Reptiblica

Jeclarou com a solenidade crnica de seu fundador que ngo ida pagar as
.dfvidas coin o sangue do povo brasileiro. Pagou e continua pagando --
comma il fault

(
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ffcio pecos rhinos dominados. A cerim6nia nio se df com o ganga '-
menlo ao mar ou ao fogo, mas com o sucateamento peri6dico das'

cipadas.

Os pr6prios agentes locais dos saqueadores sabem o risco qu€

correm. O ent5o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, no plenario dg:

OIT, declarou em 1 2/6/84: "os acontecimenlos em vfrios parses endo;

vidados estgo a mostrar que a pr6pria coesio social ja comega a ser,

abalada, sendo acompanhada de crisp dos valores morais, emerg6ncia

de turbu16ncia polftica e, at6, vio16ncia generalizada ''. asta contradigac '

colateral poderia lever a relativos endurecimentos dos governos latino-:3

americanos nas negociag6es da dfvida, uma vez constatado o efeitc

politicamente desagregador do ''pagaia qualquer custo ''. Pode-se tam.

b6m observar coma os movimentos moleculares de resisLfncia dos as )
salad-iados, uma vez generalizados, mudam efetivamente a "grande)

polftica' ' . '''

O quadro econ6mico revela suas fraquezas num paid vulnerf:

vel pda aplicaga.o absolutamente irracional de sous recursos ou .'''''\
dosJ}

elnpr6stimos que obteve. Mas... irracional? Serf mesmo? Para quem '-/

N2io certamente para os intermedifrios nacionais dos neg6cios, con:

suas comiss6es habituais. N5o certamente para os centros industriaisl:

que venderam sous badulaques as estatais e privadas brasileiras, atraj;

v6s dos famigerados empr6stimos vinculados a compra no centro em;::i

prestador. Irracionais ... para quem alimentava a veleidade de um desjj5

envolvimento aut6nolno. 30

)

)
)
)
)
)
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A irracionalidade era tamb6m quash que inevitfvel - e portanto

nacional -- no quadro em que tais ''operag6es especiais'' se efetivaram.

:Afinal, para isso tinha sido necessfria uma ditadura e uma liberagao

do poder pojftico frenle a qualquer controje por parte da assim chama
da sociedade civil. Para sustentar elsa ditadura foi quake que fatal di-

vidir o Estado em ''kudos'' organizados em torno de gigantes estatais

/''governados pda divisgo blindada do SNI e dos ''oficiais de pajama'
A.$ estatais constitufram, em cada setter da vida produtiva, an6is de so-

qidariedade com o grande capital, fornecedor, clients e saqueador do

f'Tesouro publico.

C Essa maquina veil a constituir o verdadeiro e clandestine par-

:ido no poder, mais efetivo do que sodas as apar6ncias de pseudo-

ep6blica encenada no congresso e nos parlamentos e administrag6es

Castaduais e municipals

(, O general-presidents ordena os cavaleiros disses kudos. A ele

<..estes 61timos devem satisfag6es e juram obedi6ncia. E assim se cons-

C.ituia Repub!!£3: def.Mandallnf puja cr6nica foi esbogada por Jose
C:Carlos Assis em livro do mesmo noms. E 6 por ipso que a exig6ncia

Jas eleig6es diretas para esse foci gerador de poder, a presid6ncia,
hocou-se contra um obstgculo muito mais forte do que um general

Cceimoso. O ''sistema'' s6 ida coder se tivesse garantias de ''cobertura'

ella "retirada tftica" dos mandarins (com suas areas, evidentemente)

ICI.)u se o posto de presidents fosse limitado por formulas que desmon-

C,Lassem seu poder de fogo. Ou, enfim , se fosse vencido... em um com-

(-oath mortal.

r

C
C
C
C
C
C
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)A "TKANSigAO SEM TRAUMAS'

Mas 6 verdade tamb6m que os an6is de solidariedade coligan,il

do empresgrios e tecnocratas tiveram sous mementos de crisp e se en-:

contraram, no memo dos anos '80, numa encruzilhada. Vgo longs og:

anos de ilus5o com o ll PND. E s5o fortis ainda as lembrangas de gol;

pes como o proleto Agominas, a compra de material ferrovigrio nc-

exterior e outras indelicadezas do estado frente ao grande capital nacir

N:io por acaso, no estrebuchar da ditadura, os empresarios su-:)

bitamente democrgticos se preocupavam efetivamente com o control(

que poderiam ter sobre as estatais, sous orgamentos e desatinos. Sel

precise, 3@ mesmo com eleig6es diretas e parlamento ''reformado '

Afinal, um regime sem freios e sem legitimagao sempre corry o risccJ

do clientelismo somozista e da ''queda a quente ''. N:io foi outro o mo.

tivo pele qual a emenda Leitlio de Abreu, em 1984, com a qual a auto.

cracia tentou ainda ujna ultima manobra antes de coder a presid6ncial-

incluiu a discuss5o sobre um ''conselho de controls das estatais'', #

modificagao do instituto de decurso de puzo no casa dos decretos-lei;=

as reformas tributgrias. O ''lmp6rio da lei '' -- reivindicavam empress:

rios e politicos at6 ha algum tempo silentes e colaboradores do casus

fsmo e da repressfio. Pods-se dizer que a ala reformadora do regime!<

tinha um plano de institucionalizagao nesse sentido. Mas para que ele;

nio fosse [ransbordado, tinha que se dar sob o controls da oligarquia)

no poder e nos ritmos que ela determinasse. 3i

)

)

)
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Ocort'e por6m que, justamente em fungal disses dais condici-

)bnantes, ela apareceu homo [fmida e lenta demais para as dimens6es

da arise (econ6mica, politica, psico-social) e ousada e apressada de

}rnais para a rigidez dos interesses e ''direitos adquiridos'' que os vinte

hos de ditadura constitufram em torno dos mandarins da ]inha dura.

A rigidez do Planalto, do SNI e dos interesses por des gerados

'imeagavam estrangular a economia e inviabilizar politicamente o pats

(-sonhado pecos ide61ogos da distens5o lenta, gradual e segura. En-

luanto Maluf acenava utilizando o anticomunismo como arma, Aure-
,iano Craves advertia que o excessivo conservadorismo do regime

fbrincava perigosamente coin a possibilidade de uma ''explosao dos
lfrbaros''. No que alias coincidia com advert6ncias anteriores feitas

C?or empresarios significativos. Vejamos alguns flashes:

(

(

L

C
(

Albans Franco, senador do PDS e presidents da Confederagao

Nacional da Industria, em declarag6es a imprensa na primeira

semana de outubro/83: ''Os politicos que ngo explicam, correm

o risco de ver a sociedade buscar explicag6es em outros expe-

dientes'', E, citando Kennedy: ''se uma sociedade ngo 6 capaz

de ajudar os muitos que sgo pobres, nio sera capaz de salvar os

poucos que sio ricoh:
Olavo Setuba], em artigo especial para o Jlgfnal do Brasil

(09/10/83): frente a "incapacidade do regime produzir formal

vifveis de conviv6ncia replesentativa", grata-se de "recuperar a

confianga dos agentes econ6micos na palavra governamental e
reconciliar a sociedade com o Estado e, assim, ''tornar possfvel

o engaja mento de todos em torno de um proleto realista exe-
(
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qtifvel e transformador''; coma ''a estabilidade polftica pods VU

a ser trunfo decisivo na renegociagao externa e na reconstrugaQI

naciona] (...) a escolha de nossos dirigentes neil pods ficar res:

trita a um pequeno cfrculo dentro de um partido '

)

,J

Mas, peso outdo lado, fica evidente que os personagens polfti;

cos que dependiam da manutengao daquele estado de coisas precisa;

vam se escobar no espectro de ''guerra civil '', convuls3o intestina e re.

trocesso, colno se mostrava no discurso de Paulo Maluf e na dar?

ameaga de ''soltar os cues de guarda'', feita por seu propagandista Said)

Fahrat, na sua coluna, na revista .b£lifgg: -.aJB

./

a alternativa (se a oposigao n8o coder) nio f lisongeira. Infeliz:
monte (sic), kinda este viva um sistema de forges que, a etta altuv
ra, ji nio repudia coin a veem6ncia de antes a hip6tese de voltar
Ellervir. E constranger-se a retomar" :)

O sr. Fahrat diz "infelizmente" por ejegancia ou ironia ? C:)
certo 6 que n2io se constrange ao invocar coma guardas pretorianos do-)

novo salvador-nacional, os ''poderes de fato '' das aj-mas e dos canh6esl

assinalados. Havia nisso uma cerLa utilidade, at6 plea aqueles que ne:)

gociavam a transigao alegadamente sem traumas e sem custos. Deixa:)

no ar a ddvida sabre os tais poderes de fate - at6 quando estes se diswl}

porno a esse paper? -- faz parte do arsenal de convencimento parry)

amansar as gigantescas maiorias que pagam a conta das aventuras do :)

mandarins. Triste o destiny dessa triste America lush-espanhola: data:)

duran para selar indecentes compromissos de dividas alternando-sC

com gavel nos avis suficientemente covardes para page-las. I)
:)
)
)
)
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S 3. DO ASSIB'I CHAN'DADO "PENSAMENTO ©NICO"

C As dubs notas a seguir foram originalmente elaboradas como

(edith.ibis da revlsra Ed cafdo & Socledade (ntimeros 46 e 48, pubji-

.cados em 1994), de cujo comic: de redagao o auLor participava. Cinco

Panos passados, ligeiras modificag6es foram feitas, sobretudo para tor-

rnar I'nabs inteligfveis as refer6ncias fatuais demasiado marcadas polo

contexto.

(
(

C
C
C

C

C De Collor a FHC, uma insistence campanha tem procurado nos

r;onvencer a encarar com naturalidade, e at6 mesmo certo alilvio, o

CJesmonte do "Estado Provid6ncia", monstro insidioso que esconderia,

Cob uma apar6ncia benevolente e protetora, uma realidade marcada

Cpela ineficfcia, opressao e clientelismo. A publicidade, insista-se, 6

Cpromovida polo pr6prio Estado. Nas suas imagens costuma desfilar

(uma atraente promessa: deixando as atividades produtivas que vio

Cda fabricagao de parafusos a extragao de 61eo de mamona o aparelho

Caovernamcntal teria mats discipline e recursos para se dedicar a sua

C ~.erdadeira e indeclinfvel vocagio, o assim chamado "setter social"

{''Com o tempo, a ofensiva acrescentou algumas novak trincheiras a

(
r

l

(
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frente de batalha initial e dada vez mats se preconiza e estimula a pri:'J

vatizagfio tamb6m dessas 61timas atividades, notadamente a sa6de e :('

educag:io. Deixaram de ser indeclinfveis.

No jargao neoliberal, profusamente repetido na media, algumag

f6rmulas parecem adquirir o estatuto da evid6ncia incontestfvel. /<

isso jf se deu o codinome de ''pensamento tinico ''. Segundo vetust<.

doutrina, a rigor, deverfamos chamar tudo isso de id6ias dominantes:

isto 6, id6ias da classy dominante. Esta dltima forma tem a vantagerd

de lembrar que ha relag6es entry id6ias e agentes sociais. Faz suspeitm-

ainda que existam tamb6m id6ias nio dominantes - aquelas que o.s'

dominantes tentam desclassificar como ''nero-id6ias'', como rebotalhoh

da desrazao, do pr6-conceito e de interesses ''corporativos'' obvia=)

monte condenfiveis. ")

Entry as formulas hoje fartamente difundidas reinam aquela:]

que pregam a privatizagao de empresas estatais e servigos piiblicos e :)

necessidade de ''desregulamentar'' a vida social, into 6, diminuir a inl)

terfer6ncia dos poderes pi3blicos sobre empreendimentos privados]]

Papa vis]umbrar o tamanho da inudanga, ]embremos que desde a l:)

Guerra o discurso dito keynesiano dominava a cdna, habitando a fal.

de pelsonagens bein diversos -- liberais, trabalhistas, conservadore.,J

pareciam aceitar sous achados e adequar-se ao figurino. Pregavam t.-,

Estado de Bem-Estar, arranjo institucional que corrigiria, atrav6s d&..J

mecanismos politicos, eventuais efeitos indesejados das relag6es mer--;

cantis. Agora, o pensamento neoliberal - com novidade bastante dis'J

cutfvel na hist6ria das id6ias - afirma serum outros os elementos :f

controlar e corrigir. Aponta-se reiteradamente a necessidade de limitaf

pda keio poder politico. Faz-se a apologia das virtudes praticas d(iK

)
)
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mercado livre e afirma-se a justeza utica da liberdade individual. Nes-

(se conlexto, recomendam que leiamos com atengao e rever6ncia os

Smpessoais e implacaveis sinais do mercado: oscilag6es salariais, fe-

(chamento de fabricas, perda de empKegos e reordenamento das qualifi-

t16ag6es profissionais requisitadas. Devemos encarar esses ''dados'

,homo sentengas para as quais nio exists instfncia de apelagao e recur-

rso, mensagens de imperiosa obedi6ncia, que nos dizem se nossas

r-agnes estio (ou nao) devidamente ajusladas a existfncia e aos interes-

Fes dos outros. lsto 6, a)ustadas a ''sociedade '', que a nova semfntica

r'ipressadamente identifica com mercado e empresas

/- Guardi5o da justiga, o mercado recompensaria a habilidade, a

(ledicagao e a ding:ncaa. MaLiiz da riqueza, garantiria efici6ncia na

Clocagao dos recursos existentes, panda a disposigao da sociedade os

C)ens de que mats necessita. Mandatfrio da liberdade, impediria que a

ClisLribuigao das posses materiais fosse submetida ao arbitrio e a aWaD

Cleliberada de qualquer pessoa

C O sonho neoliberal avanga at6 a redugao dos poderes do yolo

ou das ocasi6es e amplitudes de seu exercicio. As areas da atividade

Cnumana submetidas a decis6es polfticas deveriam ser minimizadas.

Ccom a cori'espondente e proportional generalizagao da puja troca. Afi-

Cnal. nesLe extremo, o da lroca generalizada, o dinheiro f tamb6m uma

Sijsp6cie de voto. Atrav6s da nova c6dula electoral, o dinheiro, cada in-

$ldiviauo escolhe seu programa orgamentfrio e manda fazer aquilo que

,.deseja: escolas, estradas, hospitais, manteiga ou canh6es. Votos e en-
.-comendas. O mercado se Lransfoiina em grande e permanente plebis-

Ccito, em que dada cidadgo iota com as c6dulas de que disp6e.

C
(

(

\
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Para a tristeza do sonho neoliberal, no Universo real em quJ

vivemos, contudo, as coisas ainda nio chegaram a tal perfeigao. As'

'prefer6ncias dos consumidores'', relativamente a bens e servigos pu:l

blicos, ainda se manifestam atrav6s de um processo poll.taco e n5o dci{

mecanismos de mercado. As escolhas tomam a forma efetiva de pr(!f '

gramas a respeito de decis6es orgamentgrias. E o processo politico er€

volvo o voto, os pactos, acordos setoriais, press6es legislativas, ag6e51

judiciarias, lobbies etc.

Outro detalhe da realidade teimosa complica o modelo simple:

ficador do monismo neoliberal. E que as empresas modernas t6m sells

perfil e seu futuro dependentes das polfticas de governo, o que relate,-l

viza, e muito, seu cargter privado e livre. Investimentos p6blicos, de,-)

mandy estata], sistemas de protegao e estfmulos fiscais socorrem o ca-')

pita]. Em contrapartida essay garantias transformam as iniciativas su,

postamente privadas em agnes efetivamente induzidas pele poder pi{)
b[ico. S5o dois ]ados da mesma moeda: absorb:io privada de receita]

pabjicas e determinagao publica da iniciativa privada. Para os partidf:)

rios da "economia miata", esse 6 um fato consumado, com o qual s=)

tem de conviver. Para os ultraliberais, contudo, trata-se de um mal qu~)

se dove erradicar, ou palo menos reduzir drasticamente, torque, a se:)

ver, a agro governamental 6 negligence com os custos, politiza pernil..J

ciosamente as decis6es e encoraja a irresponsabilidade administrative,.)

uma vez que ngo cstf submetida is penal do mercado, ao julgamentC)

disciplinar dos pregos. -J

A compreensao dessa 16gica neo]ibera] 6 decisiva, sobretud(:?

nas atuais circunstancias, em que os prqetos de privatizagao e desre:

gulamentagao chegam cada vez mais celeremente is atividades sociaig

)

)
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q.educagao, satide, previd6ncia), antes apontadas coma beneficifrias da

K"oem-aventurada liquidagao de um famigerado Estado-impresario.

t"l'ratemos de desvendar os pressupostos e ]imites do ''pensamento i3ni-

uco''. Em 2111Dgl11g lugar, para que nio sqa 6nico.

C Voltemos a ata e focalizemos o fim de 1994: o governo federal

(.;xecuta um orgamento que teve sua votagao Lransformada em aclama-

C;ao a posteriori. Registry-se mats claramente o epis6dio: o orgamento

(3a uniao, relative a 1994, s6 foi aprovado polo Congresso no final do

(exercilciol Nesse particular, manobras protelat6rias do Executivo e ino-

(11)erancia do Legislative ameagam assimilar a reptiblica ao absolutismo

imperial e ao arbftrio das ditaduras. Ao mesmo tempo, um outro orga-

>nento paralelo, o Fundo Social de Emerg6ncia, tamb6m teve sua execu-

,.c:io marcada polo desvio dos fins declarados: a maior parte de sous re-

,-cursos foi destinada a objetivos situados muito longs das atividades

rKociais a que deveriam chegar (ou pelo ments a que diziam visar)

f-. Ao mesmo tempo, assistilnos talvez a um dos mementos maid

flenerosos de ren6ncia fiscal por parte do Estado, por memo de benefi-

Cios e iseng6es, da protelagao de cobrangas ou da puja e simpler sone-

C;aWaD. Some-se a isso a tolerfncia puja com "depositarios infi6is" gra

Clioso noms que serve para identificar empresfrios que descontam de

C,eus funcionfirios a contribuigiio previdencifria e o Imposto de Ronda

Cia fonts, ]nas deixam de repassar os valores aos poderes pablicos

C
C

\

C
C
C
C
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competentes. No Brasil, hg quito se babe que apenas assalariados pa

gam imposto - sempre, sem falta e antecipadamente. Agora tamb6l!

demos certeza de que muitos dos trabalhadores pe/2.fa/?z que pagam iml:

postos ao Estado, mas na verdade apenas financiam sous patr6es, p(i(

As polfticas pliblicas sio vftimas preferenciais dessa escasse21

e/ou desvio de recursos. A educagao 6 terreno ainda mais preocupanti\

- at6 pda importfincia estrat6gica que a ele d:io, verbalmente, todos oil

programas politicos. Estima-se que dos investimentos em sistema5
pl3blicos de educagao circa de 80% s5o absorvidos antes de chegar

atividade-fim, isto 6, a educag:io propriamente dita. Jf muito se escre-)
veu sobre a ind6stria da sica Talvez caiba cunhar outra express:io par-

nomear a anfloga indi3stria do analfabetismo puzo e simples, ou d '-')

analfabetismo funcional eln sentido estrito :)

No bojo da penaltima campanha electoral, um instituto de pes::)

quisa divulgou iesultados instigantes. Tentava captar o impacto d:)

chamado "casa Ric6pero" em que o ministry da Fazenda, inadverti:)

damente, deixava escapar detalhes sabre o componamento duvidosa3

merle 6tico do aparelho goveinamental. Os pesquisadores lesolverar=)

incluir uma oportuna e sagan pergunta, sable o significado da palavrl)

'escr6pulo". tet'mo-chafe numb das fuses maid escandajosas do casa=)

Luminosa questao. A maioria dos pesquisados sequer desconfiava db..

seu sentido. Independents do juizo que se faga sobre o evenED en:

pasta, 6 certo que esse ignorancia e essa inacessibilidade icompreeh;
s5o certamente n:io servem a democracia. E maid fgcil desconfiar, ali:

as, que ela faz parte de complexa engrenagem, de uma ind6stria d<

analfabetismo que se sustenta e retroalimenta hf muitas gerag6es, €

)
)
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glue muito conv6m a oligarquias que atravessam regimes, governos e

\.gampanhas

\''- O final do ano de 1994 teve os tristes parametros mencionados

:nos primeiros paragrafos della nora. Os ands seguintes confirmaram a

,.ne.rman6ncia do quadro. Mais do que nunca 6 preciso trabalhar para

Z:nvelhecer as infelizmente atuais palavras do poeta:

\'" ''Os tempos inodernos n5o comegam de uma vez por todas

C Meu ,~.6 jf vivia numa 6poca nova
C Meu nato talvez ainda viva na antiga

C A carne no\ a come-se com velhos garfos

(

C

(

(

(

C

C

C
C
(

C
C
C
(

C
(

(

(

(

(

Epoch nova nio a fizeram os autom6veis

Nem os tanques
Nem os avi6es sobre os telhados

Nem os bombardeiros

As novak antenas continuaram a difundir as velhas asneiras

A sabedoria continuou a passer de boca em boca.

(Bertold Brecht 1898-1956)
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