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KEYNESIANOS E CEPALINOS
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Este caderno* 6 composto de tr6s braves notas:

1. Filosofetrlas que tent conseqhancias -- a escoLa aus

triaca e Ke-ones dianne da espectltagdo e da in
certeza sist2mica.

2. Den\ocracia e lrlecanismos alocadores de recllrsos

breve Rota sobre os termos do problems

3. Cello Furtado, a Cepal e a no'ua ordem n'Lultdial

) .Resultado partial de pesquisa apoiada polo CNPq entry fevereiro de 1997 e feve
\'-rciro de 1999.
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Na primeira dessas notas, a partir da peoria neoliberal aqua,I)

mais especificamente, o da chamada escola austrf aca, de von Mises e~)

Hayek discutimos de que modo os mercados intertemporais -- comcjjl)

o mercado de futuros, por exemplo -- buscam contornar o risco e a in-~l)

certeza, para produtores-fornecedores e compradores-usu£rios. ErrJal

contrapartida, a leitura de Keynes e o exams de experi6ncias praticas.)

deste s6culo ajudam a pensar outras respostas (complementares e/oul):

alternatives) jf historicamente aventadas para esse mesmo problema. ''~

Esse tipo de reflexgo ganha ainda mais atualidade, quando sel)

evidencia o aspecto problemgtico e instabilizador da primeira ''solu-ll)

gao", tio festejada nos Qltimos ands. Refiro-me a exist6ncia de ural)

mercado financeiro desregulamentado e de moedas virtuais que estac.)

vinte e quatro horas no ar gragas is maravilhas da eletr6nica. As per)
guntas que sugere o final da nora (e apenas sugere) sio as seguintes:.)

atualmente -- com as mutag6es e limites impostos aos estados nacio-l)I

nabs -- resta algum espago para algo como o planqamento indicativo, cll)

New Deal, as cfmaras setoriais, as polfticas industriais, etc.? Ou serfll)

que anflogos ou sucedfneos de tais procedimentos t6m de ser pensajl)

dos, agora, em uma estrat6gia que compreenda, desde logo, um nrvelll)J
internacional? I

O segundo escrito tem como ponto de partida a /nfroduf o il)

amd/fse econ6mica, o ce]ebrado ]ivro-texto de Paul Samuelson, funda .3

do numa afirmagao basilar: coda sociedade precisa resolver um proj
blema sintetizado em 3 perguntas - o que produzir, coma e para quem I)

A partir dessa questao, as sociedades atuais do ocidente sgo definidaf.:)

coma economias mistas -- nas quais o problema 6 equacionado (e re .I):

solvido) por dois grandes algoritmos: o mercado, ou sistema de pref:)
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egos, e o aparato de decisgo polftica (cujo modelo pure 6 o vote).

CAproximamos elsa reflex5o da tamb6m famosa anflise de Kenneth
barrow (em Socfa/ Choice and /ndlvfduaZ ya/ues), que tamb6m alega

partir de uma reflexio originfria sobre os mecanismos basilares de
Cl:-'toda e qualquer sociedade '', ou, mais precisamente, dos modos polos

C'quais todo e qualquer agrupamento humano deveria constituir e/ou
selecionar suns normas e diretrizes de vida. Sugerimos que se devs

.perguntar, em primeiro lugar, se nio temos dpb mecanismos decis6ri-
,)s e alocadores, mas !!i$i. A exata compreensao te6rica da sociedade

,3m que vivemos -- bem homo das alternativas prfticas que podemos
(,:er dianne de n6s -- parece-nos exige que se reponha em questao es-

,]uema dual de Samuelson (que alias parece uma herdeira "t6cnica '' da
.licotomia entry sociedade civil e estado, tal como forgada palo pen-

.amento liberal) bem homo sua barbara interpretagao, ainda mais re-

CJutora, proposta pda assim chamada New Right. Mas exige recolocar

amb6m em questao os conceitos de estado e democracia com os quais

C.6m operado muitos estudiosos da ci6ncia polftica.

{l O terceiro texto, por sua vez, reproduz uma intervengao do
C.utor no V Congresso da Solar (Sociedade Latino-Americana de Estu-

C:os sobre America Latina e Caribe), em 3 I de margo de 1996. Discute

C. atualidade das doutrinas cepalinas na era da ''mundializagao" e per '

unta o que resta do pensamento da Cepal quando o retiramos da mol-

Ciura hist6rica em que se constitufra (e que, por outro dado, contribuira

.ara constituir).

(, Pensados fora dessa hist6ria, talvez os cepalinos pudessem ser

Comados como Quixotes: combatem moinhos de vents e pagam o pre '

<l. o de nio perceber o quando mudaram os tempos. Mas hf uma outra
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)

figura literfria que tamb6m Ihes cabs: a de Cassandra, figura ainda=1)

mais necessfria quando o excesso de sorrisos no rosto de governantes~.)

ilustrados parece muito menos a confianga da Fazio e muito mais a:)
arrogancia do poder conquistado a qualquer prego. A leitura das cas-l)

]

as solug6es e programas que preconizavam. Mas para examinar coma:l)

souberam fazer as perguntas certas e reconhecer problemas onde a:.)

.}
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sandras cepalinas tem ainda grande utilidade. Ngo para que adotemos

ortodoxia enxergava certezas .
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C, DEMOCRACIA E MECANISMOS ALOCADORES DE RECURSOS

C - BREVE NOTA SOBRE OS TERMOS DO PROBLEMA

( /nfrodufdo and/fse eco/z6mfca, o celebrado livro-texto de

("')aul Samuelson, foi(ou ainda 6) o catecismo das classes escolares de

}conomia hf vfrias d6cadas. Nile se fundamenta a exposigao da dou-

C.dna em uma afirmagao basilar: todd sociedade precise resolver um

)roblema sintetizado em 3 perguntas - o que produzir, coma e para

4uem. A partir dai, descrevem-se as sociedades atuais do ocidente

(';omo economias mistas -- nas quais o problema 6 equacionado (e re-

C,olvido) por doin grander algoritmos: o mercado, ou sistema de pre-

os, e o aparato de decisgo polftica (cujo modelo puro 6 o voto). Estes

(ll,ao, digamos assim, os sujeitos da gramftica econ6mica, os sores que

}raticam a agro. Nesse argumento, correspondendo ao predicado, ha

Ciois tipos de bens, objetos sobre os quais se decide. Os primeiros,

(jens de consumo privado, podem ter suas preferencias (respostas is 3

( laarredfveis quest6es acima mencionadas) reveladas polo ato da com-

C)ra: os movimentos do sistema de pregos revelam aquilo que ngo po-
r'limos ler diretamente. As inclinag6es da alma -- desqos e escalas de

fireferencias -- sio .visualizadas pdas inclinag6es das curvas e desse

Cnodo o mundo humano pods ser, em grande medida, compreendido

bela mfgica do calculo infinitesimal.'
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1. Stanley Jevons asseverava que os "sentimentos do coragao humana" talvez
Cnunca pudessem ser medidos diretamente, ]nas garantia que 6 essa ordem
(,os sentimentos que este efetivamente debafxo do comportamento dos indi-
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O que podemos observar sio os neg6cios que efetivamente seJ

concretizam - rea]izag5o ]imitada de um pregao ideal, em que os indi-

vfduos t6m em principio today as informag6es diante dos olhos, para-)

alustar sous recursos e os usos que doles fazem. Nests quadro das es-l)

colhas entre penas e fruig6es, entrevemos as escalas de prefer6ncias

dos consumidores, os indices de abstin6ncia admitidos pecos investi-

dores, a oscilagao das expecrcz/!vas, a co/!#a/zga no risco, a crenfa na7

estabilidade, as a/20sras na crisp, e outros ''sentimentos do coragao

humano '' que nio podemos medir diretamente. Registrando o movi '

mento das mercadorias, do dinheiro, dos atos de produg:io e consumoJ

- cujo quadro expositor mais visfvel 6 o sistema de pregos -- poderf a- J

mos entio conhecer indiretamente aquino que Marshall chamaria dey

''inclinag6es do espfrito" (MARSHALL, A. P/"fnc@fos de flconom a:J

S5o Paulo, Abril Cultural, 1982, p.34). Insists: n5o s8o casuais as ocor'J

r&ncias das nog6es de tend6ncia, limits, margem e inclinagao. Jevonsl:(I

compara as leis de troca com as leis de equilfbrio (da alavanca) e;

tamb6m, as "min6sculas quantidades de prazer e sofrimento '' com as"'J

"indefinidamente pequenas quantidades de energia" (JEVONS, ed.cit.;?
p.4). Cf. igua]mente (pp.30-3]) as passagens a respeito da necessidadeJ

de simbolizagao matemftica e aplicagao do cflcuJo diferencial. I.?

No caso dos bens pablicos as paix6es da alma isto 6, a intcn:-'r

sidade e o dado para qual das se inclinam -- seriam evidenciadas, ou-J

)

)

viduos na ind6stria e no com6rcio, comportamento este sim observfvel: ''6 o.
montante desses sentimentos que este nos induzindo a comprar e bender;J
tamar emprestado e emprestar, trabalhar e repousar, produzir e consumir, e o
a partir desses efeitos quantitativos dos sentimentos que devemos estima'l
sous montantes comparativos'' (JEVONS, W. Stanley. ,4 Teorfa da Zco/zo-
/7zia Po/#fca, Sio Paulo, Abril Cultural, 1 983, p.33). '-;
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C tramente, por um quasi-mercado: os processes politicos de delibera-

(. gao, coma o veto. Repare se que no primeiro casa a escolha (ejeigao)
C era revelada por um simulacro do vote ou referenda(na met£fora neo

Cliberal extremada de von Mises, o verdadeiro c legitimo referendo,

Cusurpado polo false, o da democracia polftica): cada consumidor vota

Ccom um numero incerto de c6dulas e desse modo determine o que a

sociedade vai ser, para onde vai se inclinar a configuragao produtiva,

<l,isto 6, quangos efetivamente virgo a ser aqueles cervejeiros e agouguei-

(bros do c61ebre universe mercanti] smithiano. Compra literal, votagao

Cmetaf6rica. No casa dos bens ptiblicos, analogamente, mas invertendo

Cos termos, terfamos um simulacro do mercado(uma quasi-demanda) e

(,um ]fg! processo de votagao

C, Durante muito tempo, o mundo das nag6es ocidentais pareceu

(comportar-se, nos fatos, com a mesma elegy.ncia e harmonia do mo-

(Idelo te6rico exposto no manual acad6mico -- sobretudo nos chamados

30 anos gloriosos do p6s-guerra. Contudo, desde longs, como disse-

( :nos, os liberais extremados vinham denunciando o carfiter usurpador

Colas decis6es polfticas {o segundo revelador de Samuelson) e as virtu

Cues do mercado, supostamente mais eficiente, juste e, enfim, mats
(.Jemocrftico mesmo.

C Em 1951, K. Arrow teria fornecido -- malgr6 lui, ao que parece

( uma prova 16gico-alg6brica para o arguments liberal, com o seu teo

Coma da possibilidade a rigor, dejTlonstragao da !!!!pg$$ibi idade de
Clgregagao das preferencias individuais numb escolha coletiva, a ngo

C;er por in6todos ditatoriais. E importante notar que, nio por acaso, a
Jnalise Arrow tamb6m alega parter de uma reflexio primeira sabre os

C:becanismos basilares de "toda e qualquer sociedade"(reflexao que

(iparece no inicio de seu livro), ou, mais piecisamente, dos modes pe-

C
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los quais todo e qualquer agrupamento humano deveria constituir e/ou I)
selecionar suns normas e diretrizes de vida.' .}

E assim curioso o destino que teve o esquema binfrio de.ll)
Samuelson, a combinagao (virtuosa, a seu ver, mas viciosa na visio de I)

Arrow) dos doin mecanismos de decis5o. E desse estrito dualismo 3

submetido agora a condenagao ''t6cnica '' por Arrow -- que os neolibe- )

rais contemporaneos fargo derivar sua pregagao favorfvel a uma esp6- ..)

cie de fundamentalismo de mercado: a necessidade de destruir (ou li-l)
mitar muito severamente) o segundo sistema (o voto sobre bens pabli- I)

cos) em proveito de uma expansao (ou, idealmente, at6 mesmo umal)

exclusividade) do segundo alocador, o dos mecanismos deliberativos l:)
do mercado. 3,

Contudo, o que se dave perguntar, em primeiro lugar, 6 se n:io)
demos dois mecanismos decis6rios e alocadores. mas tr6s. Para en- )

tender tal necessidade, tragamos a monte, de novo, a afirmagao del)

' ARROW, Kenneth J. -- Socfa/ C/voice and //zdfvfdua/ Va/ties -- John Wileyl:)
& Sons, NY, 1963, 2a. ed. "Numa democracia capitalista, ha essencialmenteirx
dots m6todos pelos quais as escolhas sociais podem ser feitas: o vote, upi-'l.'
camente usado para tomar decis6es "polfticas", e o mecanismo de mercado, .)

tipicamente usado para tamar decis6es ''econ6micas". Nas democraciasl:)
emergentes com sistemas econ6micos mistos, Gra-Bretanha, Franca e Es--l
candinfvia, os mesmos dois modos de fazer escolhas sociais prevalecem,::
embora um escopo major seja dado ao m6todo do voto e a decis6es baseadas )
direta ou indiretamente nile e menor escopo ao dominio do mecanismo de=)

pregos(:.) Os m6todos do veto e do mercado (. .) sio metodos para amalga-:)
mar as preferencias de muitos indivfduos na formagao das escolhas sociais.l:::
(...) o presence estudo focaliza apenas os aspectos formats da questao acima.ll)

lsto 6, perguntamos se 6 formalmente possfvel construir um procedimento
para passar de um conjunto de prefer6ncias individuais conhecidas para um "\
padrao de processo decis6rio social, exigindo-se que o procedimento em
questao satisfaga certas condig6es naturais". q''r

)
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C Samuelson, segundo a qual toda sociedade econ6mica precise respon '

(I der is tr6s perguntas capitais: o que, como e para quem produzir. Os

(I ' procedimentos para a tomada de decisio conduziriam portanto a de-
( .terminada agregagao de prefer6ncias (transformagao das m61tiplas pre '

C fer6ncias individuais em coletivas) e, em seguida, a uma correspon '

C:dente alocagao e distribuigao dos recursos.

C. Vejamos agora por que dissemos ser necessfrio supor a exis-

(-t6ncia de tr&s diferentes mecanismos decis6rios e nio dots. Nas socie-

C dades democrftico-liberais do s6culo XX, uma implicagao polftica do

(. principio do governo ativos foi, de facto, a construgao -- em paralelo
C ou competindo entry si, complementares ou concorrentes -- de tr&s me-

C canismos para a tomada de decisao, a alocagao e distribuigao recursos

( e a agregagao de preferencias (transformagao das mxiltiplas prefer&n-

C das individuais em coletivas): a democracia parlamentar, o mercado, e

C .... um complexo de associag6es intermedifrias (corpora96es, conse-
(.Ihos t6cnicos, sindicatos, etc.).4 Sgo tr6s, e ngo apenas doin coma

Cfrequentemente apontam os autores liberais mais ortodoxos (de H.

(. Spencer a M. Friedman) ou mesmo autores situados em diferente es-

Cpectro ideo16gico.

A f6rmula remote ao 61timo capt tulo de conhecido livro de Shonfield (Ca-

C
C

5

\

C
9C

C

C



rau cara um messes mecanismos, configurou-se tamb6m un .)

Lipo particular de soberania. A democracia polftica responds por seutl

atos diante de indivrduos votantes. As corpora96es representam e d5c

voz a interesses organizados. O mercado 6 o mundo em que mandam c)

soberano consumidor e o soberano investidor. E cerro que tamb6m se.]

pods apontar para diferentes graus e modos de ]egitimagao, para cada.
um desses tr6s mecanismos. ..")

A compreensao redutora (binaria) dos mecanismos extra-l)
mercado viabiliza e lorna certamente dais crfvel o ataque neoliberal..)

Ao mesmo tempo, etta ofensiva, quando sai da doutrina e chega all)
pratica p61ftica (o caso paradigmftico 6 o tatcherismo), revela tanto a.I)

pobreza da redugao quando o carfter barbaro e primitivo (fundamenta-.:)

vista, afinal) das solug6es propostas. I)

A concepgao te6rica que orientou a destruigEio neoliberal dol)

Estado -- tenhamos na monte o caso do tatcherismo -- tendia a ver asl)

corporag6es e arranjos sociais como subproduto (tentfculos, para utili- )

zar a metffora monstruosa que preferia) do Estado de bem-estar mo- )

demo. Pode-se hole observar6 que ta] ofensiva pojrtica, pretendendol)

revolver a velha ordem ''corporativista-estatista", quash qtJe destruiul:)
alguns dos pilares fundamentals da velha sociedade e viu a necessida- )

de (nao verbalizada, necessariamente) de construir um sucedineo --ll)

um Quango state que, de modo paradoxal, condensaria exatamente o)

'Como o fazem at6 ex-neoliberais, como John Gray, hole duro critico de--
Hayek e do tatcheristno. Ver seu fl/zdga/nes -- gazes//o/zs I/z /a/e /nader/z poa-
f/ca/ r/lolrg/7f, Po]ity Press, ] 997, Cambridge -UK. ' I)

)
)

)
)

)

)
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C que havia de mais perverso nos sistemas corporativos anteriores (ile-

( gitimidade, instabilidade, inefici6ncia, corrupgao, etc.).'

(I Quando dizemos que se dove expor e examinar com cuidado

( os nossos tr6s alocadores, isto significa que o terceiro NAO pods ser

C visio coma miro subproduto ou diferenciagao interns do segundo

o A exata compreensao te6rica da sociedade em que vive-
C mos . bem coho das alternativas praticas que podemos ter diante de

( n6s -- exide repor em questao e tentar superar o esquema dual de Sa-

C muelson (que alias parece uma herdeira "t6cnica" da dicotomia entry
(} sociedade civil e estado, tal coma forgada polo pensamento liberal)

C bem como sua barbara interpretagao, ainda mais redutora, proposta

C pda assim chamada New Right. Mas exige recolocar tamb6m em

(I questao os conceitos de estado e democracia com os quads t6m opera-
(. do os estudiosos da ci6ncia politica e dentro de cujos ]imites t6m se
C esgotado a vida e a imaginagao dos homens puramente homens.

C ;;., UCL Press, London, 1997.
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FILOSOFEMAS QUE T£M CONSEQ©£NCIAS - A ESCOLA

AUSTRfACA E KEYNES DIANTE DA ESPECULAgAO

E DA INCERTEZA SISTEMICA

E central na chamada escola austriaca de economistas -- de Mises

e Hayek -- uma 6nfase "epistemo16gica '', ou sega, a afirmagao de que
os rumos da sociedade humana dependem da consider-agro do conhe-

cimento legrtimo e do modo de obt6-1o. Daf pretendem fazer derivar

todos os sous grander tomas distintivos: a teoria subjetivista do valor e

das prefer6ncias, o individualismo metodo16gico, a 6nfase sabre o pa-

pal dos prop6sitos e inteng6es na explicagao das agnes humanas, a
anflise de corte 16gico (ou praxeo16gico) predominando sobre os mo-

delos matemfticos.
A exist6ncia humana 6 enquadrada, polos austrf acos, a comegar

por von Mises, em um espago de tr6s dimens6es. As duas primeiras: o
mundo externo dos fen6menos e o mundo intemo dos sentimentos e

valores. A agro humana -- deliberada, voltada para objetivos (adequando

os meios do mundo exterior e os fins que emergem do interior da alma) -

conecta eases dois primeiros eixos e produz uma terceira ordem: as ins-

tituig6es sociais, resultados de agnes deliberadas e descentralizadas mas

que n5o podem ser pensadas (exatamente polo fate da descentraliza-
gao) homo algo que nance de um desfgnio, de um projeto."

8 A formulagao hayekiana este longs de qualquer originalidade. A id6ia po-
deria ser rastreada longinquamente. A pr6pria fuse, por outta dado, remote

piamente ao iluminismo escoc6s, mais exatamente ao Adam Ferguson de 4rz
Elsa) orl the History of Civil Society (~ \ 16n ).

13



A economia dos austrf acos insists na nogao de escolha ou de- :)
cis:io individual. Os demais conceitos da order social s5o definidos a v)

partir dessas inteng6es e crengas, elementos basilares que orientam e ]l
dirigem a agro individual. ..)

A rigor, para os austrf acos, no terreno econ6mico -- isto 6, no I)

terreno em que se formam os jurzos e se desencadeiam as agnes (es- J

co[has) - syria impensave] um conhecimento dedutivo-experimental, ]
nomo]6gico, acumu]ave], registrfve] e re-utilizfvel. Os eventos eco- .)

n6micos relevantes (isto 6, aqueles que dirigem efetivamente as esco- il)

Ihas descentral izadas) sio i3nicos,- sio especfficos daquele tempo e lu- ll)

gar. Ganham sentido apenas a partir da posigao do agence (e daquele I)

agente naquele momento: o mesmo indivfduo nfio exists duas vezes), J
este agence que os v&, interpreta (avalia seu sentido e dimensao) e usa ~)

(escojhe, decide, age). D

Assim, nio pods existir, propriamente, conhecimento experi- )
mental e mensurfvel dos fen6menos econ6micos relevantes (os que 3

explicam a aWaD humana), ja que os "dados'' nio estio disponiveis I)
para observagao direta. A rigor, n5o podem sequer exfsffr nesta forma, .-)

nesta dimensio da exist6ncia -- sio fen6menos, fatos para o agente, .)

presences apenas na sua monte, e nio coisas em si, ou fatos disponf- :)

veis para uma esp6cie de observador transcendental. A economia, para ll)

os austrf acos, 6 uma ci6ncia 16gica, nio experimental -- ci6ncia da aWaD I)

humana. Melhor dizer ainda: ci6ncia 16gica porque trata com ''arsenais l-)

de informag6es" (que contudo ainda chama polo noms de indivfduos) 3

e das proposig6es que derivam disses arsenais. I)

Outros conceitos dependem desse fundamento, a escolha, a )
decis5o individual basilar. Vqa-se, por exemplo, a nogao de valor. )

Uma coisa teh mais ou menos valor do que outra apenas se e quando ')

)
)

]
)14

)
)



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

C
C
(
C
C
(
C
C

o indivfduo pods escolh:-la. Um bem s6 tem "valor" se efetivamente

visado por uma aWaD individual; ou s6 se transforma em um meio, re
curio, quando assim 6 visto polo indivfduo. O valor 6 sempre argo
'relativo a", tem como refer6ncia definidora o universo individual e

nio um eventual parametro objetivo, exterior a esse individuo. Um

fim escolhido 6 sempre o resultado de uma ag:io tal como vista e ava-

liada polo agence, e s6 por ele.

Qual a natureza do conhecimento envolvido no processo de
mercado? O assim chamado "problems econ6mico '' diz respeito a de

finigao, necessariamente individualizada, das prefer6ncias e dos meios

de realize-las. E certo que o conhecimento necessfrio para a solugEio

desse problems inclui em alguma medida o conhecimento cientifico

(codificavel, armazenfvel e transmissfvel). Mas depends tamb6m e so-
brer do do conhecimento contextual, ''knowledge of the particular cir-

cumstances of time and place '', para usar a famosa expressao de Hayek.

O modelo neoliberal do mercado diverge, em alguns aspectos,

do desenho neoclfssico walrasiano - em particular na definigiio do

equilfbrio. Hayek supostamente teria rompido com a id6ia de equilf-
brio ja na metade dos anos '30, at6 porque verificava, com pesar, que o
modelo walrasiano fora apropriado por socialistas e adeptos da plani-

ficagao em gerd.9 Parece-nos duvidoso que sua teoria social pudesse

abrir mio desse suposto, de modo completo discussio que contudo

nos desviaria do que estamos discutindo. Em todo cano, 6 certo que

Hayek conserva uma imagem decisiva do sistema walrasiano: o mun-

9 Tend6ncia personificada em O. Lange, sobretudo. Aparentemente, o tate
amento do mercado e a figura do comissfrio, de Walras, poderiam ser subs

titufdos polo labor de uma comissgo planqadora bem dotada.
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do 6 um grande lei15o de ofertas e demandas.io O mercado 6 a coorde- ll)

nagao das agnes dos indivfduos, dirigidas polos juizos de valor destes -J

$ltimos (suas prefer6ncias). Os pregos de mercado dizem aos produto- ll)

res o que produzir e em qual quantidade.i I )
Nesse leilao, a informagao a que se tem acesso dirige os atos ..)

de ofertantes e compradores. E esse informagao diz respeito ao futuro, I)

tal como imaginado e projetado, e ao passado, tal coma conhecido (ou I)

como se imagina conhecer). -.J

Os pregos s5o "portadores" e quadros sin6pticos dessas infor- l:)

mag6es sobre bens e recursos disponfveis (ofertados no mundo-leiJao): J

quaid estio disponfveis, a escassez relativa de cada um doles, de modo ll)

que o agents pods decidir qual doles ''vale a pena '' e qual a "escala de J

prefer6ncias'' alternativa que dove definir, isto 6, como dove reescalo- I)

nar prioridades dianne do comportamento continuamente mutants de ~)

sous parceiros-interlocutores-competidores. J
Esta 6, evidentemente, uma imagem estilizada do mercado, I)

uma estilizagao em que os participantes do lei15o estio no mesmo es- I)

paco, vendo e ouvindo, em tempo real, as ofertas e demandas de todos I)

os demais. Mas, para a16m dessa estilizagao, hf mercados inter- .)

espaciais. Nestes 61timos, a figura dos mercadores-intermedifrios sur- l:)

ge coma uma esp6cie de sucedineo (substitutos reais, empfricos, his- :)

toricamente identificaveis) de dispositivos (imaginfrios) de direta co- i3

municagao entry participantes do leiliio, dispositivos que permitem I)

'o Ver, de L. Walras, os paragrafos 41 e 42 do seu Co/np /zdfo dos fl/e/nenfos J
de Econ'tolnla Polittca Petra. ')
'' Nota: Coma se saba, a formulae:io mats sint6tica e franca dessa formula :)
este no 4f do Htr/7zcz/za de von Mises; ver por exemplo seu cap. XV -- O /leer- -\

)

)
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que cada um saiba o que este disponrvel nesse leilio global - que o

sujeito A, no Brasil, saiba da exist6ncia da oferta de cereais polo su-

jeito B, na Europa do Leste, que este conhega a disponibilidade da

oferta de petr61eo na Asia menor, polo sujeito C, que por sua vez enca-

ra com augario a oferta de laranja do sujeito A, no Brasil. E assim,
indefinidamente.

O empreendedor-intermediario & um agents especial nesse

modelo. Ele conecta compradores-vendedores de bens que, que de

outro modo, estariam insuficientemente informados uns sobre as

ofertas-demandas dos outros -- nio poderiam ouvir suas vozes no lei-

lgo. O intermediador localiza a escassez em certas areas e a procura

potencial em outras. Ele utiliza, faz surgir, ou colabora para p6r em
uso o conhecimento dos novos produtos e novos processos. Sobretu-

do, de novas oportunidades.

Os lucros -- e a previsibilidade da realizagao das vendas -- es-

timulam as pessoas a usar o conhecimento de que disp6e (sobre como

produzir a baixo custo, por exemplo). Os lucros do mercador e do em-

preendedor sio uma forma-motora decisiva no processo de mercado. A

previsao da ocorr6ncia disses lucros 6 ela mesma uma garantia da pre-
visibilidade necessfria para estimular a alocag:io dos recursos, para

que enfim sejam produzidos, mais adiante no tempo, os bens maid de-

sejados polos consumidores.
Mas hf tamb6m os mercados inter-temporais -- a compra-venda

de futuros, processo que acaba alias dirigindo e comprometendo o pre-

sents. E comprometendo-o em rumos ngo reversfveis, o que pode ser

mais um problema do que uma solugao, como veremos adiante. A
venda antecipada da colheita de cereal que se farc daquia doze moses

(ou seja, um contrato com opgao de compra dessa colheita) 6, por

17



exemplo, uma dessas operag6es que buscam contornar o risco e a in- --J

certeza - incerteza frente a eventual falta de compradores (e queda de -)

pregos) para o produtor, ou de fornecedores (e alta de pregos) para o I)

comprador-usufrio. E a certeza assim adquirida, constituindo controls -;

pr6vio sabre vicissitudes do mercado, garante a adogao de medidas =)

presentes, montando-se estruturas que fornegam o trigo, para alguns dos J

agentes, ou que vino a transfomlf-lo em produtos industriais, para ou- =-)

Eros. Mas o proprio contrato que nesse ato se firma -- a opgao de compra J

da commodity trigo transforma-se ela mesma em um outro produto )
financeiro, a ser vendido, tamb6m, para um terceiro, um quarto, um en6- )

simo ahaente, cada um doles cultivando a expectativa de absorver sua J

parte-alfquota no sobrevalor gerado polo nosso produtor primfrio. I)
Em carta medida, o intermediador financeiro e o especulador )

assumem, para os mercados intertemporais, o paper representado polo l:)

mercador-intermediirio nos mercados entry espagos diferentes. Trata- I)
se contudo de um mercador em mercados volfteis. Como vimos, essen 3

processor de compra-venda de futuros acabam dirigindo e compro- l:)
metendo o presente. Mas, coma adiantamos igualmente, podem com- )
promote-lo em rumos n5o reversfveis, e rumos que se transformam J

mais em problemas do que em solug6es. Senate, vejamos. O velho .)

mercador, pda pr6pria natureza dos objetos que faz trafegar, abandons ll)

os mercados lentamente - e, em gerd, dando tempo a substituig6es e I)

engendramento de alternativas. O nosso segundo mercador, o que aqua l:)

no universo dos volfteis, retira-se quash sempre de modo repenting e ]

dramatico, fragilizando ainda maid aquilo que j£ 6 um mercado instfvel. D

Chamo a atengao, nests ponto para o instigante capftulo 12 da I)

peoria agra/ de Keynes. Sumarizo o quanto posse seu argumento, J
conservando os termos, mas alterando a ordem das fuses: . I)

)

D
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Em outros tempos, quando as empresas pertenciam, quash todas,

aos que as tinham fundado ou aos seus amigos e s6cios (...) as de-
cis6es de investir em neg6cios privados do tipo antigo [tais como]
construir uma fabrica, uma estrada de ferro, de explorar uma mana
ou uma fazenda (...) eram, em grande parte, irrevogaveis nio sO
para a comunidade em gerd, homo tamb6m para os indivfduos.
Com a separagao entry a propriedade e a gestao que prevalece atu-
almente e com o desenvolvimento de mercados financeiros orgam-

zados, surgiu um novo fator de grande importancia que, ds vezes,
facility o investimento, mas que, is vezes, contribui sobremaneira

para agravar a instabilidade do sistema. Na aus6ncia de bolsas de
valores nio hf motivo para se procurar, com freqti6ncia, reavaliar
os investimentos que fazemos. Mas a bolsa de valores reavalia, to-
dos os dias, os investimentos e estas reavaliag6es proporclonam a

oportunidade freqtiente a cada indivfduo (embora isto nio ocorra
para a comunidade como um todo) de rover suas aplicag6es. E
como se um agricultor, tends examinado seu bar6metro apes o
cafe da manhg, pudesse decider retirar seu capital da atividade
aaricola entry as dez e as onze da manha, para reconsiderar se de-
veria investi-lo mais tardy, durante a semana. Todavia, as reavalia-

g6es difrias da bolsa de valores, embora se destinem, principal-
mente. a facilitar a transfer6ncia de investimentos ja realizados
entry individuos, exercem, inevitavelmente, uma influ6ncia decisi-
va sobre o i-nontante do investimento corrente. lsso porque nio hfi
nenhum sentido em se criar uma empresa nova a um custo maier

quando se pods adquirir uma empresa similar existence por um
prego manor, ao pasco que hf uma indugao para se aplicarem re-
cursos em um novo projeto que possa parecer extgir uma soma
exorbitante, desde que esse empreendimento possa ser liquidado
na bolsa de valores com um lucre imediato. Destarte, certas cate-
gorias de investimento sio reguladas pda expectativa media dos
que negociam na bolsa de valores, tal como se manifesta no prego
das agnes, em vez de expectativas genufnas do impresario profis-
sional (...) reavaliag6es dos investimentos existentes que ocorrem
todos os dias, mesmo sodas as horas (....) Desse modo, o investi-
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ments roma-se razoavelmente "seguro" para o investidor individu- I)
al em perfodos curios e, por conseqti&ncia, para uma sucessio de I)

dais perfodos, por mats numerosos que sejam, desde que ele possa ..)
razoavelmente confiar na validade do raciocfnio e, portanto, tenha :;
a oportunidade de rever suas decis6es e modificar o investimento -/
antes que haha tempo suficiente para que ocorram grandes altera- .)
gees. Assam, os investimentos que sio ''fixos" para a comunidade ")
tornam-se "lfquidos" para o indivfduo.'' -l

Retomemos uma id6iaja acima enunciada. Os mercados inter- :)

temporais como os mercado de futuros que mencionamos, envoy- :)

vendo a compra-venda da colheita de cereal -- buscavam contornar o -.)

risco e a incerteza, para produtores-fornecedores e compradores- -J
usufrios. A certeza dai resultante viabilizada a tomada de decis6es -)

empreendedoras presented, a montagem de estruturas de produgao que -)

de outro modo seriam uma aventura. Os "lfquidos", nomeados por )
Keynes, estariam aparentemente viabilizando os ''fixos". Mas a solu- I)

gao -- a depender do modo polo qual 6 (ou nao) regulada -- gera efeitos J

instabilizadores iguais ou maiores do que os estabilizadores prometi- I)

dos. Volvo is previs6es de nossa Cassandra Keynes: I)

Se me 6 permitido aplicar o termo especulagao a atividade que ,;.
consiste em prever a psicoJogia do mercado e o termo empreendi- :r
mento a que consiste em prever a ronda provavel dos bens durante )
todd sua exist6ncia, de modo algum se pode dizer que a especula- l:)

g o sempre prevalega sobre o empreendimento. A medida que pro- :l)
grade a organizagao dos mercados de investimento, o risco de um :l:

' K]EIYNES, ]. M. peoria Gerat do Emprego, do Juno e do Dinheiro, ed. :
Abri[, S.Pau]o, 1983, pp. 1 ] 1 1 ]2; papa confronts com as edig6es brasilei- I)
ras, ver os originais ingleses publicados pda Macmillan St. Martin's =)

?tess. Collected Writing of J. M.Ke)nes, v. '''J\X -- The General Theoq of :)
EI/nf)/lyme/zf, /nreresf alza A/o/zey, 1 973. ...

)

)
)
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predominio da especulagao, entretanto, aumenta. Num dos maiores
mercados de investimento do mundo, a saber, o de Nova York, a
influ6ncia da especulagao (no sentido da palavra acima exposto) 6
enorme. (...) Diz-se ser rare um americano investir, homo o fazed
ainda muitos ingleses, "para obter uma renda", e que somente na
expectativa de um ganho de capital este disposto a adquirir

um ti-

tulo. lsto 6 apenas outra maneira de dizer que, quando um ameri-
cano compra um investimento, este colocando suas esperangas nao
tanto em sua ronda provavel, mas em uma mudanga favorfvel

nas

bases convencionais de avaliagao, ou sqa, que ele 6, no sentido
dado acima, um especulador. Os especuladores podem nio causar

dana quando sio apenas bolhas num fluxo constance de empreen-
dimento; mas a situagao torna-se syria quando o ejnpreendimento
se convene em bolhas no turbilhio especulativo. Quando o desen-
volvimento do capital em um pars se convene em subproduto das
atividades de um cassini, o trabalho tends a ser malfeito.

lsto posts, parece-nos que se diva considerar, com menos ran-

cor do que a moda liberal de nossos dias, outras respostas (comple-
mentares e/ou alternativas) ja historicamente aventadas para esse

mesmo problema - o problema de lidar com as implicag6es da incer-
teza e da indeterminagao no mundo econ6mico.

O que foi, por exemplo, a experiencia do Plandamento Indica-

tivo, na Franca, digamos, ou o New Deal rooseveltiano? Sistemas em

que produtores de vgrios ramos sgo encorajados, sob a coordenagao e
estimulo de uma ag6ncia governamental, a concertar sous pianos de

produgao para um certo n6mero de anos. lsto is vezes aparecia -- tactta-
mente ou nao, no momento nio nos importa ubstituto para

mercados intertemporais inexistentes ou com baixa probabilidade de vir

a existir. Tais procedimentos poderiam garantir alguma previsibilidade

IS Keynes, op.cit., PP. 115-1]6
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para carlos empreendimentos e fazer com que alguns empreendedores )
ganhassem em escala e velocidade, bem como apostassem em pesquisa )

e desenvolvimento de retorno mais lento, por exemplo. Em suma, os )

eases procedimentos e arranjos s6cio-politicos afetavam vgrias externa- I)

lidades -- com importantes conseqii:ncias para as agnes econ6micas. I)

O mesmo (ou argo semelhante, polo menos) nio se poderia di- I)

zer para os contratos privados intertemporais, envolvendo alguma esp6- -)

cie de integral:io vertical ou horizontal de empresas? Exemplo: contra- .)

tos mais ou menos estgveis de fornecimento (incluindo o de forma de -)

trabalho -- os acertos de bongo puzo com sindicatos), protegidos por um :)
forte e onipresente sistemajudicifrio e ap61ices de seguros, etc. i4 1)

Esse lipo de Jeflexio -- sobre as diferentes respostas dadas ao :)

problema dos mercados intertemporais, do risco e da incerteza -- ganha )
ainda mais atualidade, quando se evidencia o aspecto problematico e I)

instabilizador da so]ugao mats festqada dos 6]timos anos, ou, para ser .)

mais preciso, com aquilo que se caracteriza ou caracterizava como I)

solugao. Refiro-me a exist6ncia de um mercado financeiro desregula- I)

mentado e de moedas virtuais que est5o vinte e quatro horas no ar gra- )
gas is maravilhas da eletr6nica. Resta saber se atualmente

mutag6es e lil-Rites impostor aos estados nacionais - renta algum espa- I)
q:o para argo coma o planejamento indicativo, o New Deal, as cfmaras :)

setoriais, as polfticas industriais, etc. - ou se anflogos ou sucedfneos I)

de dais procedimentos t&m de ser pensados, agora, em uma estrat6gia I)
que compreenda, desde logo, um navel internacional. :)

i4 Este processo 6 sugerido polo capftulo IV do livro de G. Arrighi(O Z,onto )

;fcuto XX Dlnheiro, Poder e as Origens de Nosso Tempo. Edhora '.)
Unesp/Contraponto, 1996), explorando os trabalhos de Cease, Chandler. ,.
Williamson a respeito da teoria das firmas. -J

)

D

]

)
)22

)

)



C 1. Pensando num tf tulo para etta fda, ocorreu-me inicialmente uma

C pergunta, pondo em ddvida o proprio tema que enfrento: afinal,

C exists argo maid fora da nova ordem mundial do que certas id6ias

C da passagem dos anos '40 para os '50, os antes em que a CEPAL
C const.uiu sua identidade15? E possfvel falar de alguma '.jatualidade

C da CEPAL"? Tudo pareceria indycar que nio. Velamos por quais

C raz6es. E tratemos em seguida de examine-las.

C 2. Em primeiro lugar, o modelo econ6mico e social contestado pda
C CEPAL vingou, venceu e radicalizou - um modelo marcado polo

C crescimento desigual e perverso, gerador de centros ricos e dini-

C milos, confrontados (e alimentados) por periferias miserfveis e

C estaenadas. Mesmo aceitando a exist:ncia de polaridades deste

C tipo - e das existem -- terfamos hole centros nas periferias, perife-
C das nos centros. Em outros termos, a geografia econ6mica e poll '

C tice de nosso mundo serra polo menos mais complexa do que

C aauela descrita pda CEPAL.

C3. Em segundo lugar, os sonhos e prqetos dos cepalinos tamb&m
C foram frustrados. O dais visfvel disses fracassos palace estar na

C pretensao de erigir alguma forma de controls politico sabre os

t' i5 A ssunto sobre o qual publiquei um livro. Ce/so Flfrrado - o Subdese/zvo/-

vf/menlo e as /dZfas da CflPAZ,, Editora Atica, S. Paulo, 1 995.

C
C
C
C

C

C

C

C

C

C

(
C

C
/'

CELSO FURTADO, A NEPAL E A NOVA ORDEM MUNDIAI,
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Vejamos por exemplo estas palavras de Cello Furtado, que )
abram os anos 60, num livro sintomaticamente intitulado ,4 Prg- --l

Re o/uf o .Brczsf/ezra ( 1962): -')

(...) menos importancia vio tendo as formas de organizagao da l!
produgao e major o controls dos centros do poder politico. Destes I)
61timos 6 que se ditam, em 61tima instancia, as normas de distri- .)

buigao e de utilizagao da renda social, sob as formas de consumo I)
pubilco ou pnvado ''. -\

Ora, 6 dodo o contrgrio que estamos hole habituados a ouvir, de J

todos os lados, de analistas da media a cientistas sociais. Y

Os cepalinos advertiam, com quantas vozes pudessem, que o :

mercado nio constitufa uma matriz configvel da efici&ncia, da justiga e if

da riqueza - muito menos da estabilidade polftica (domestica e inter- l!
nacional). Polo contrfrio, a seu ver, as forges do mercado induziriam a ,:

obtengao de um produto social inferior ao possfvel e ao necessfrio. l:'
Em outros termos, levariam a uma alocagao n5o-6tima dos recursos. l?

Hoje, no discurso monetarista e neoliberal hegem6nico, nessa l!

argumentag:io, onde se lia Mercado costuma-se ler Estado... Caberia iZ

rover o parfgrafo acima trocando os termos... l:'

Tamb6m parece distance e distorcido o diagn6stico formulado pda -)
Cepal, para caracterizar os males do subdesenvolvimento -- dia- l:)

gn6stico basicamente centrado no problema da estagnag:io. E nisso I)

a Cepal nio estava s6 - todo o pensamento de corte reformador si- ].

milar ao seu, coho o keynesiano, tendia para essa caracterizacgo. .)

D
)

nos pianos dom&sticos tanto quando no I)movimentos do mercado stl

)
)

)
)

D
)

internacional
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C Velamos um exemplo- No infcio dos anon '40, Alvin Hansen,

C conselheiro de Roosevelt e autor de conhecida Introdug5o a Keynes,

C registrava uma advert6ncia jolene:

C Ainda uma vez somos obrigados a "atualizar" a fuse. Onde se

(I. 16 pobreza, os economistas agora hegem6nicos, monetaristas e libe-
\" rats, 16em fn@af o:

C "onde quer que haha instabilidade e inflagao exists um perigo para

C onde quer que haja estabilidade

S E a mudanga da leitura implica significativas mudangas de

I ,':'"'' =:::====':::=::.'=:=:' ,'':.,«, '. . . ", -.
.- governo Trumman (tal como reproduzido em publicagao do Departa-

E. ments de Estado em 1950), fazia constar:

C Hole nossos economistas liberais diriam de outro modo:

C inversio dos liberais)

C
C

C
C }

C

C
25(

C

C
/'

'onde quer que haja pobreza existe um perigo para onde quer que
haja prosperidade



5. Os tempos da CEPAL Cram de reforma e reconstrugao, reconstru-J

gao do p6s-guerra, na Europa e no Japao. Na A. Latina, reconstru-l)

gao frente a uma operagao secular de saque e destruigao que teria:)

sofrido a America Latina, numa guerra econ6mica silenciosa. Eml)
1947, o Conselho Econ6mico e Social da ONU constitui um comity)
czd /zoc para estudar a conveni6ncia de criag5o da CEPAL. Em feve-:)
reiro/1948, o CES resolve dar vida a CEPAL -- por um periodo ex- I)

perimental de 3 anos. Em 1951, ela se transforma em entidade per-)
manente da ONU. )

Algumas das principais id6ias dos documentos fundadores da )

CEPAL - em particular a deterioragao dos termos de intercfmbio - :)
podiam ser sugeridas jf num famoso relat6rio do Secretariado da ONU )
(1 949) - o "Relag6es de troca post-gLlerra entry parses subdesenvolvi- :)

dos e parses industrializados". Ali se aponta uma tend&ncia secular a)
estagnagao econ6mica nos parses exportadores de produtos primfrios, l:)

por forma do ''contrnuo aumento de quantidade de artigos primfrios I)

que um pars dove fornecer, a fim de obter uma determinada quantida- )
de de bens para o seu desenvolvimento econ6mico". Mas ngo apenas )

isso. Era denunciado tamb6m o vz'nczz/o essencial e determinants que .)

tal empobrecimento firmava com a riqueza e o bem-ester do mundo ll)
industrializado : ...)

:os parses subdesenvolvidos, atrav6s dos pregos que pagaram por :)

suas manufaturas importadas, em relagao ao que obtiveram por l:)
sous produtos primfrios exportados, contribufram para manter uma -'l
padrao de vida crescente, nos parses industrializados, sem receber =.
no prego de sous pr6prios produtos, uma contribuigao equivalents -'/
para o seu proprio padrao de vida" :)

)
)

)

)

)
'D

D
)
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Na anfilise do que ocorria com os parses perif6ricos, apontava-

se um temp que serif decisive para o nascimento da Cepal: a anulagao
do crescimento de ronda por um desempenho perverso do mercado (as

escorchantes transfer6ncias para o exterior) .
Do outro lado, isto 6, observando as coisas do lado de ama

dessa estratificag5o mundial da riqueza e do bem estar, o que ocorrena

caso se observasse um freio nessas transfer6ncias internacionais de

riqueza? Os cepalinos advertem: deviamos esperar por turbu16ncias no

interior dos parses subdesenvolvidos, tens6es internacionais crescen-

tes, instabilidade da paz social nos parses industrializados, jf que o

sil:ncio metropolitano dependia de um padrao de riqueza mantido pda

sucgao imposta a periferia subdesenvolvida. A Cepal tinha todos os

motivos para lembrar que a reforma desse mundo, instfvel e pericli-

tante, deveria interessar a gregos e troianos.

O pensamento cepalino deveria contestar frontalmente a clfs-
sica doutrina ricardiana da especializagao vantajosa, assim como a sua

versio mais sofisticada, a "teoria pura do com6rcio internacional

Como conseqiiencia polftica, deveria apontar a necessidade de uma

polftica econ6mica intervencionista, protecionista e industrializante no

interior dos parses subdesenvolvidos. Este caminho syria a Qnica espe '

ranga de sobreviv:ncia para os dois mundos -- a Qnica forma de com-
binar estabilidade, controls social e liberdade de iniciatlva.

]i conhecido o modelo da realidade econ6mica mundial, dese-

nhado pda CEPAL: estrutura centro-periferia que se auto-reproduz,
eternizando (e nio moderando) ritmos diferentes na absorgao dos fru-

tos do progresso t6cnico. Subdesenvolvimento ngo 6, nessa imagem,
um estado de atraso numb sequ6ncia unilinear e homog6nea de trans-
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formag6es quantitativas. A imagem cepalina toma de Ragnar Nurkse a )
formu[agao c6]ebre do ''cfrcu]o vicioso da pobreza". E de Gunnar )

Myrda] uma sua derivada: a "causagao circular e cumulativa '' da ex- ll)

clusio socio-econ6mica. I)

Em suma, para a Cepal a industrializagao da America Latina, )

indispensfvel para resolver todos os outros gargalos da hist6ria, s6 1)

encontraria safda atrav6s de uma ruptura deliberada, de um ato polfti- )
co. A ''Agenda '' estatal syria necessfria at6 mesmo para permitir e il)

proteger a pr6pria livre iniciativa. O pensamento cepalino retoma, I)
tamb6m aqui, um temp encontrfvel em seu irmio g6meo do dado de .)

ama do equador, o keynesianismo. Trata-se da id6ia de um planeja- I)
menlo sistemgtico e global, at6 mesmo para permitir o n5o sistemftico )

e capilar processo de livre iniciativa .)

6. lsto posco, parece-nos coda vez mais presents a pergunta: servo )
mesmo inatuais as id&ias da Cepal dais homo por exemplo aquela I)

que se refere a anulagao do crescimento de ronda e da poupanga in- :)

vestida, anulagao causada por um desempenho perverso do merca- )

do (transfer&ncias para o exterior)? I)

Notemos que entry 1980 e 1990 os pregos dos produtos indus- I)

trials cresceram 40% em media, nos mercados mundiais. Em contra- I)

partida, os pregos das mat6rias-primes minerais e produtos agricolas .)

cafram 40%. O que demos af, para os parses que ngo venceram a cord- I)

da da industrializagao: desenvolvimento ou estagnagao, deterioragao I)

secular dos termos de troca? E qual a situagao dos parses que se in- I)

dustrializaram, quando isto se deu gragas a subordinagao politica e ao :)

endividamento, num mundo de taxas de juros flutuantes? Em 1990, a I)

)
)

)

D

)
'D

)
)
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CI divida externa latino-americana atingiu nfveis estratost6ncos, com

C prometendo nio apenas a viabilidade econ6mica dos parses da regiao:

C punta em risco sua estabilidade social e politica. E a maier parte da
C dfvida nova decorre do servffo da dfvida.

C Nio por acaso, em dias recentes, as aventuras clo capital voia

(. til, especulativo e cigano, assustaram alguns governantes latino-

C americano, inclusive aqueles seduzidos pe]a nova ]inguagem do mer-

(I cado livre e da integragao competitiva. Forum forgados a reconhecer,

C polo ments retoricamente, que 6 preciso ter mecanismos politicos,
C: para evitar vendavais financeiros que desarticulem tramas socials ter-

L ritorializadas

CI 7. E 6 por essa ultima via - a do capital volftil, especulativo, flufdo --

C que chego a meu 61timo item: a CEPAL tem data, pensa a partir de

C certos pressupostos e dentro de carta brecht da hist6ria. E filha le-

C gitima do que poderiamos chamar de pequeno s6culo XX, argo que

C existiu mats ou menos entry 1930 e 1970.''

C Esse perfodo comega, mats propriamente, em 1931, com a

C "quebra dos grilh6es de ouro" ingleses. O padrao-ouro, a disciplina

C deflacionfria dos mercados, o mandamento da conversibilidade cam-

C
C

C

C

(

('

C

C
1'
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bid, construiam um quadro de restrig6es decisivas frente a autonomia :l)

polftica nacional de criar ''dinheiro politico". I)

As reag6es nacionais a crisp passaram por vfrias formal e de- :)

ram vida a alguns dos mais importantes movimentos politicos do pe- I)

queno s6culo XX -- o isolacionismo, o nacionalismo, os sonhos de .)

autarcizagao econ6mica, etc. Em todos esses casos, o que estava em I)

causa era a defesa de um conjunto de compromissos e ordens socio- )
polrticas dom6sticas, contra as vicissitudes de mercados internaciona- )
lizados, em arise descontrolada. Os movimentos nacionalistas -- de I)

vgrias cores e matizes -- n5o poderiam deixar de contestar, evidence- (:)

monte, os ''dos de transmissio '' dos dist6rbios internacionais desagre- .)

gadores, Cios econ6micos, comerciais e financeiros. :)

Desse modo, um determinado significado politico esteve liga- .)

do a quebra dos ''grilh6es de ouro": esse libertar governos nacionais da I)

necessidade de legitimar-se junto aos controladores de finangas inter- I)

nacionalmente m6veis. As polfticas governamentais ganhavam, relati- I)

vamente, espago para enfrentar as exig6ncias da credibilidade finan- I)

ceira internacional. A .legitimagao das pol(ticas de Estado passava a )

depender, em maior escala, e com mais 6nfase, de um equilibrio de I)

forgas nacionais. As polfticas econ6micas, em particular, poderiam =)
tentar manipular os incentivos is decis6es capitalistas, ngo mats para I)

preservar regras de cfmbio fixas, mas para incentivar a recuperagao :)

das decis6es de investimento, de alocagao de recursos, inclusive do D

recurso emprego. I)

Tivemos assim, na d6cada de 30 -- e a partir de entao, cada vez I)

mais - polfticas orgamentfrias de/fbe/"coda/7ze/zfe deficitgrias, visando ')

administrar pregos dom6sticos de ativos financeiros e reais e evitar I)

deflag6es e suas conseqtientes perdas patrimoniais. E isso com os mo- ll)

D
)

)
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<l delos e coalizag6es po]fticas que a ta] se adequavam. ]; nesse quadro

C- que se inserem fen6menos politicos coma o Estado desenvolvimen-

C vista, a expansao das atividades dos banjos centrais (emprestador em

( 61tima instancia), o crescimento dos gaston do big governme/zf. Os

( programas politicos e plataformas eleitorais deveriam (e poderiam)
C:. contemplar, dada vez mais, a defesa da rentabilidade dos investimen-

C tos, de nfveis de emprego e da provisao de servigos sociais e infra-
C estruturas atrav6s do aparelho de Estado.

{: E possivel constatar, contudo, um gradual renascimento da li-

C, berdade financeira internacional -- gradual at6 inicio dos anon 70; de-

1- pris disco, o "renascimento '' 6 um pouco mais forte. O que voltaria a

'tl retirar margins de manobra das polfticas dos Estados nacionais. O po-

C der de veto dos financistas internacionais foi tremendamente aumenta-

<l, do. No capitalismo contemporaneo, 6 visfvel o crescente poder polfti-

C co dos portadores de recursos financeiros liquidos, em gerd. Poder de

(I conferir legitimidade , credibilidade, veto, etc. is politicas governa-

C mentais de parses cada vez mais integrados internacionalmente. Su-

C bordinando objetivos politicos dos governos aos raios de manobra

C abertos pdas "restrig6es externas". Obrigando autonomias governa-

(I mentais a recuar, para faber nos limites politicos abertos polo interesse

CI de restaurar a confianga financeira internacional e, assim, ''salvar a

t. moeda '

C O prego politico da nova situagao 6 caro: requer que se subor-

C dine (assimetricamente) objetivos regulat6rios dom6sticos a preserva-

C gao da solv6ncia cambial e da integragao (assim6trica) do espago eco-
(,J n6mico nacional a ordem internaciona] a16m do mats, 6 um prego de-

alt vidamente monitorado e corrado polos especuladores internacionais.

C
{

{
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8. Frente a tal contexto - e a aceitagao de sous limites, o que 6 tamb6m

uma atitude polftica e n:io apenas uma suposta ''decorr:ncia dos
fatos'' --, nada mais deslocado do que o pensamento da CEPAL.

Contudo reitero. com os poucos e grosseiros dados num6ri-

cos que acima citei- sera inatual o fema da deterioragao dos termos

troca? E o da anulag:io do crescimento de ronda por um deja/m/2e/z/zo

pe/"verso do /7?ercado (transfer6ncias para o exterior)?

9 No entanto, hg no pensamento da CEPAL um outro elemento que
me parece ainda mats atual e sempre atual, necessfrio, indispensf-

vel mesmo a dodo pensamento crftico. Trata-se de elemento profeti-

co (desagradavelmente prof6tico), similar ao das construg6es aleg6-

ricas com que Keynes, hf setenta ands, advertia sobre as conse-

qu&ncias econ6micas da paz, ou para os desdobramentos do con-
formismo neoclfssico. E o elemento Cassandra. i7

Centros nas periferias, periferias nos centres: a Geografia eco-

n6mica e polftica dos nossos dias 6 mais complexa do que a Cepal

previa, como eu jf disse antes. Mais complexa, mas nio necessaria-

mente distinta, se atentarmos para o faso de que, no mundo da flexibi-

lizag:io do trabalho e da produg:io, o que demos pda frente, em todos

os cantos do planeta, 6 o trabalho precfrio, o desemprego em massa, o

desmonte da seguridade social e do Estado de Bem-Estar.

' ' Para o casa de Keynes, romo a liberdade de referir um pequeno artigo que
escrevi: "0 estranho mundo de Keynes e Cassandra", em /dffas, Ano 2, n. 2,
julho/dezembro de 1 995, IFCH-Unicamp.
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( No pensamento cepalino, a estabilidade do mundo civilizado
C; estava por um fio. Arriscava desabar, violentado pdas hordas famintas

( do terceiro-mundo. Hoje, a divisio espacial dos mundos ngo 6 a mes-

( ma. At6 porque desmontou-se o Segundo Mundo, essencial alias is

(, estrat6gias de movimentos politicos nacionalistas no pequeno s6culo

C XX. O antigo Terceiro Mundo, como disse, passou por transformag6es

C nio previstas e at& mesmo negadas polo modelo estagnacionista ce-

(I pacino. Passou a conter pedagos de centros. Mas no Terceiro como no
( Primeiro mundo, as periferias da exclusio e da vio16ncia sobrevive-

C ram, germinaram, adquiriram formas diferentes e, em muttos casos,

t: kinda mais virulentas.

C Pensados fora da hist6ria, os cepalinos poderiam ser acusados

(: de Quixotes: combatem moinhos de vento e pagam o prego de ngo

( perceber o quanto mudaram os tempos Mas hf uma outra figura lite

C rfria que tamb6m shes cabs. Paris pagou caro por ngo ouvir Cassandra.

( Como pagaram caro os troianos, por ngo dar cr6dito is est6rias de um

(I certo cavalo de pau. Precisamos de Cassandras. Sobretudo quando o

it excesso de sorrisos no rosto de governantes ilustrados parece muito

( menos a confianga da razio e muito maid a arrogancia do poder con-

ti: quistado a qualquer prego.
C Acredito que Cassandras coma os cepalinos e Keynes mere-

C cem ser lidos e estudados. Nio para que adotemos as solug6es e pro '

{l gramas que preconizavam. Mas para examiner como souberam fazer

[ as perguntas certas e reconhecer problemas onde a ortodoxia enxerga-
(. va certezas

C
C

(
C
(
(

C
C

C
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