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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo desse trabalho foi tragar a origem e desenvolvimento dos 

conceitos, ideias e paradigmas, que dominaram as formulagoes intelectuais sobre 

a problematica regional na totalidade complexa do capitalismo do pos-guerra -

quando se consolidou o ideario estatal-desenvolvimentista, no qual, o Estado e 

apresentado como promotor do desenvolvimento - e do periodo atual, marcado 

pela estagnagao economica e o domfnio do "liberalismo de mercado", infirmando 

os conceitos e proposigoes da epoca anterior. Pretendeu-se responder, porque 

determinados conceitos ecoam na estrutura significativa do pensamento de cada 

epoca, transformando-se numa grande forga social coletiva, em uma "visao do 

mundo". Recorreu-se a critica da economia politica marxista - valendo-se de 

varios autores contemporaneos - para mostrar a importancia da "racionalidade" 

das conceituagoes do discurso teorico, como um potencial legitimador da ordem 

burguesa monopolista em sua fase "madura e consolidada". Esta seria a razao 

da afinidade encontrada entre os elementos constitutivos que compoem a 

estrutura do conjunto do pensamento sobre a "Questao Regional", em cada 

epoca, e as formas de "contestagao burguesa" para a saida das crises que se 

instalaram nesses periodos. Por conseguinte, as caracten'sticas contraditorias 

verificadas nesses dois sistemas conceituais foram compreendidas e explicadas 

como produto de sua base real socio-historicamente determinada, ou seja, em 

sua substancia ideologica, e nao como "inconsistencia teorica", porque nesse 

caso, a realidade seria transformada em realidade eternizada da ordem 

estabelecida. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work attempts to trace the origin and development of Ihe concepts, 

ideas and paradigms which dominated intellectual formulations about Ihe regional 

problem in the context of Ihe complex totality of the "free market". In the earlier 

period, the idea of the state as the promoter of development was consolidated, 

whereas in the present situation, the concepts and propositions of the previous 

period have been weakened and invalidated. The intention has been to discover 

why certain concepts echo in the significant thought structure of each age being 

transformed into a great collective social force, part of a "wordl-vision". Marxist 

politico-economic criticism was examined, in the concepts of theoretic discourse. 

This potentially legitimizes the middle class monopolist order in its "mature and 

consolidated" phase. This could be reason for the entirety of thought about the 

"regional question" in each epoch and also the forms of "middle-class contention" 

for the solution of the crises of these periods. The contratictory characteristics 

verified in these two conceptual systems have been comprehended and explained 

as products of a specific social and historical situation. This is to say that their 

ideological substance has been dealt with, and has not been considered as a 

"theoretical inconsistency", as, in this case, reality would be transformed into the 

eternized reality of the established order. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

Existe uma homogeneidade nos conceitos, ideias e paradigmas, que 

ecoaram na estrutura significativa do pensamento de cada epoca, transformando-

se numa grande forca hegemonica no modo de pensar e de agir em todo o 

mundo. Assim aconteceu no periodo do pos-guerra com as ideias 

desenvolvimentistas, em cuja estrutura significativa o termo "integracao" -

distribuicao equilibrada dos impulsos de desenvolvimento em todo o espaco 

nacional - passa a expressar a ideia de "semelhanga", "homogeneidade" e 

"igualdade" de oportunidades e a ser assimilado como a adocao do capitalismo 

industrial, valendo-se da forte e importante acao planificadora do Estado. Do 

mesmo modo, no periodo atual, quando a "descentralizacao" passa a constituir a 

palavra de ordem, mediante a qual se poem em jogo questoes como a 

capacidade dos espacos locais de gerar novas relagoes sociais, economicas e 

politicas para garantir melhores condicoes de vida a populagao, ao mesmo tempo 
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em que, desenvolve-se uma grande sensibilidade as "diferengas" e "diversidades", 

aos tragos sociais proprios de cada lugar. 

A perspectiva desse trabalho foi encontrar a chave para compreender onde 

estaria o amago estruturador desses dois sistemas conceituais, que influenciaram 

suas epocas e operaram profundas transformacoes em todas as manifestacoes 

da vida social, mudando estruturas e formas de pensar, de agir e de compreender 

o mundo. Foi nesse marco que se procurou tragar a origem e desenvolvimento 

dos conceitos, ideias e paradigmas, que dominaram as formulacoes intelectuais 

sobre a problematica regional, no seio da totalidade complexa do capitalismo do 

pos-guerra - momento em que se consolidou o ideario "estatal-

desenvolvimetista", no qual o Estado e apresentado como o principal promotor do 

desenvolvimento - e do periodo atual, marcado pela estagnacao economica e o 

dominio do "liberalismo de mercado", infirmando os conceitos e proposigoes do 

periodo anterior. 

Desse modo - recorrendo-se a contextualizagao historico-social em que a 

sociedade burguesa se constituiu sob o modelo "estatal-desenvolvimentista" e sob 

o "liberalismo de mercado" - pretendeu-se responder porque determinado 

pensamento influencia uma epoca, opera transformagoes e vem a converter-se 

em uma "visao do mundo". Aqui se valeu do conceito de "visao do mundo" de 

Goldmann, que se refere a interdependencia dos elementos constitutivos que 

compoem a estrutura do conjunto do pensamento de uma epoca, formando um 

ponto de vista "coerente" e "unitario" sobre os aspectos essenciais da realidade 

humana. Essa caracterizagao serviu para desvendar os elementos importantes 

que compoem a estrutura esquematica dos escritos sobre a problematica regional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cada epoca, nao se dando importancia as diferengas nas nuangas individuals, 

mas ao conjunto de opinioes que se tornaram coletivas transformando-se numa 

forca social. 

Foi possivel identificar uma afinidade notavel entre as peculiaridades das 

conceituacoes intelectuais que dominaram o discurso teorico sobre a "Questao 

Regional", em cada epoca - apresentadas em sua racionalidade como um avanco 

intelectual "autogerador" - e as formas de "contestagao burguesa" para a saida 

das crises, que se instalaram nesses periodos, somadas a um outro elemento 

central que as caracterizaram: a ascensao e queda do socialismo real. 

Isto nao significa uma constatacao obvia, no sentido de que as ideias 

precisam evoluir em conexao com a historia real, o que obriga permanentemente 

a que as interpretagoes se renovem adaptando-se aos novos contextos historicos. 

Mas, significa que sao aquelas tendencias intelectuais, que tern como imperativo 

assegurar a compatibilidade entre a estrutura categorial e as estrategias 

ideologicas das classes dominantes, que normalmente sao adotadas pelos meios 

culturais de divulgagao como o criterio legitimo de avaliagao e como exemplo de 

objetividade cientifica. Ou seja, e a ideologia dominante que geralmente tern uma 

capacidade muito maior de estipular aquilo que pode ser considerado como 

criterio legitimo de avaliagao do conflito, nao apenas porque controla efetivamente 

as instituigoes culturais e politicas da sociedade, mas gragas a vantagem da 

"mistificagao", como analisa Meszaros. 

Nesse sentido, considerou-se a importancia da "racionalidade" formal 

idealizada (fetichizada) das conceituagoes do discurso teorico como um potencial 

legitimador da ordem burguesa monopolista na sua fase tardia. Todavia o tipo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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racionalidade que perpassa nesse pensamento com seus indicadores praticos 

bem fundamentados e estimulos mobilizadores direcionados as acoes, vai sendo 

construido no confronto entre as classes. Para Meszaros represents a 

"consciencia pratica" necessaria atraves da qual as principals classes da 

sociedade se relacionam e se confrontam abertamente articulando sua visao da 

ordem social como um todo abrangente. E Goldmann, por sua vez, elabora a 

nogao de "o maximo de consciencia possivel" das classes que compoem a 

sociedade para compreender a natureza das "visoes do mundo", que se torna 

coerente em seu proprio campo de agao. 

Recorreu-se tambem - para mostrar a importancia fundamental que a 

legitimagao dos conceitos teoricos cumpre no piano da luta ideologica - ao papel 

que adquire a fungao legitimadora do Estado na era do "capitalismo tardio" -

termo utilizado por Mandel para caracterizar a fase madura, experimentada pela 

economia capitalista internacional depois da II Guerra Mundial - periodo em que o 

Estado passa a atuar como um esteio do capital monopolista, tanto do ponto de 

vista economico, financiando as condigoes gerais da produgao, quanto do ponto 

de vista politico-social, ampliando sua fungao integradora e transformando-se em 

uma enorme maquina de manipulagao ideologica para integrar o operario na 

sociedade capitalista tardia. Aqui, Paulo Netto, por sua vez, vai dar uma grande 

contribuigao ao analisar a enorme importancia e, mesmo, necessidade que a 

legitimagao estatal assume no periodo monopolista tardio para que o monopolio 

continue desempenhando a sua finalidade economica, na medida em que passa a 

existir, nesse periodo, uma integragao organica entre os aparatos privados dos 

monopolios e as instituigoes estatais, trazendo consigo o paradigma da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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indissociabilidade de funcoes economica e polftica. Esse novo modo de ser da 

ordem monopolista tardia teria levado o Estado a jogar essencialmente com a 

fungao de "coesao social", para cujo desempenho a "questao social" vai se 

apresentar estrategicamente, agora, como um terreno de legitimagao polltica. 

Netto mostra a grande valia que vai ter para a legitimagao da ordem burguesa, o 

tratamento ambiguo que passa a ser dado a "questao social", quando o Estado 

adota estrategias "publica" ou "privada" dependendo das conjunturas economicas 

ascendentes ou criticas. E essa ambivalencia estaria ligada a propria dialetica do 

processo social da organizagao da sociedade burguesa "madura e consolidada" 

(tardia), que propiciaria esse lago de complementaridade efetivo entre o "publico" 

e o "privado", como tambem ofereceria um largo campo de legitimagao. Netto esta 

referindo-se a invasao de todos os dominios da vida humana pelo capital 

monopolista que, transformando-os em servigos, passa a determinar e controlar 

todas as necessidades e faculdades humanas; aos componentes de legitimagao 

burguesa privilegiando as instancias psicologicas, e ao patrimonio teorico cultural 

positivista que oferece subsidios - para a ordem monopolica intervir na "questao 

social", sob as oticas do "publico" e do "privado" - atraves de argumentos 

cientifico-naturais, que permite constantemente legitimar a ordem estabelecida. 

Essa tradigao teorica cultural, ao naturalizar a sociedade, tenderia a situar o social 

nas suas dimensoes etico-morais, exterior as instituigoes da sociedade burguesa, 

estando ai o espago aberto que permitiria psicologizar (ou mistificar) as relagoes 

sociais. 

Esses conceitos foram importantes para analisar o carater "publico", que foi 

dado as estrategias de desenvolvimento regional no periodo estatal-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 



ANGELA MARIA METRITEJO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desenvolvimentista, quando se sustentaram controversias sobre a eficacia do 

planejamento no controle das perturbagoes causadas pelos desequilibrios e pelas 

desigualdades sociais advindas do sistema de mercado; e as estrategias 

"privadas" de legitimagao politica, adotadas no momento atual, momento em que 

se responsabiliza cada individuo e cada lugar, pela continuidade de suas 

sequelas. 

Por conseguinte, o objetivo, muito mais do que discutir a inconsistencia 

teorica desses conceitos - que se estabeleceram e se consolidaram em cada 

epoca - foi explica-los em sua razao, ou seja, em sua substancia ideologica, 

estando, portanto, em perfeito acordo com sua base socioeconomica. 

De acordo com essa vertente, as caracteristicas contraditorias deste 

desenvolvimento intelectual-ideologico devem ser compreendidas e explicadas 

como produto de sua base real socio-historicamente determinada, e nao como 

"inconsistencia teorica, porque, nesse caso, a realidade atual seria transformada 

em realidade eternizada (naturalizada) da ordem estabelecida". 

Nesse sentido, a raiz principal da ideologia estatal-desenvolvimentista 

fomentada na America Latina, no pos-guerra, pela CEPAL, e que influenciou o 

debate sobre a problematica regional nos anos 60, e percebida como parte de 

uma ideologia mais ampla associada a uma dinamica do capitalismo do pos-

guerra, em nivel global, no sentido de criar contratendencias e desacelerar as 

contradigoes mais prementes do capitalismo, bem como, integrar as classes 

sociais rebeldes e evitar explosoes politicas (movimentos de rebeliao 

propagavam-se por toda a America Latina, principalmente apos a Revolugao 

Cubana, e, no Brasil, tornava-se patente o caso das "Ligas Camponesas"). Nesse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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periodo, percebe-se uma inflexao na estrategia de dominagao burguesa, 

ocasionada pelo choque traumatico que a Grande Depressao havia deixado -

abalando a confianga burguesa nos mecanismos do livre-mercado - e pela 

consolidagao do socialismo, ganhando cada vez mais adeptos no mundo. Por 

conseguinte, vai ser no cotejo do projeto politico de seu adversario que a 

burguesia vai redefinir estrategicamente um projeto social "alternativo e 

concorrente" ao do proletariado, conciliando, assim, "conservantismo" e 

"reformismo". E este proposito vai alcangar o seu maximo de clareza conceitual 

na consciencia do pensador Keynes. Com Keynes, deixa-se de acreditar na 

tendencia natural do desenvolvimento, e a industrializagao atraves da agao 

decisiva do Estado transforma-se no novo paradigma. No Brasil esse ideario vai 

ser abragado por um conjunto heterogeneo de forgas sociais, adquirindo um 

estatuto na nossa cultura e influindo fortemente na maneira de visualizar a 

problematica regional, ja que vai ser na existencia de certos aspectos que se 

apresentam com intensidade diversa em distintas partes de um territorio nacional 

- ausencia de "integragao" - que o tema regional vai ter sua origem e 

fundamento. Essas concepgoes vao se expressar no primeiro piano de 

desenvolvimento regional para o Nordeste do Brasil - o GTDN - "Uma Politica de 

Desenvolvimento Economico para o Nordeste." 

No periodo atual - momento em que um conjunto de processos solapou as 

estrategias keynesianas e o Estado perde gradualmente as suas atividades 

praticas efetivas - observa-se a instauragao de uma nova ordem mundial, que 

busca realizar-se atraves do livre desenvolvimento das forgas do mercado, 

privilegiando medidas, que trazem consigo, mudangas no quadro social geral em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que se insere a acumulagao capitalista e, consequentemente, na maneira de 

perceber o desenvolvimento. Para explicar essa passagem do periodo 

Keynesiano para o momento presente utiliza-se as analises de Mandel sobre as 

recessoes generalizadas de 1974-75 e 1980-82, como tambem o trabalho de 

Harvey, que vai considerar todas essas mudancas como reflexo da passagem 

para um regime de acumulagao inteiramente novo denominado por ele de 

"acumulagao flexivel". 

Harvey relaciona o "regime de acumulagao flexivel" a tendencia geral de 

internacionalizagao do capital, envolvendo cada vez mais no mundo capitalista um 

movimento chamado "compressao do espago-tempo", que teria se tornado, em 

condigoes recessivas e de competigao acirrada, uma questao de sobrevivencia 

para o capital. Esse movimento estaria associado ao impeto do capital, na sua 

corrida aos superlucros, em imprimir velocidade cada vez maior ao seu tempo de 

giro, tanto na esfera da produgao, como na esfera da reprodugao (circulagao e 

consumo), influenciando as novas estrategias locacionais das grandes 

corporagoes multinacionais, que se sentem agora estimuladas pelo que contem 

nos espagos do mundo. 

Observa-se, assim, um grande paradoxo do capitalismo, na sua fase atual 

de desenvolvimento, eliminando completamente as barreiras espaciais, criando 

um espago global, ao mesmo tempo em que provoca um interesse contrario pela 

"localizagao", "diferenciagao" e "diversidade". 

Assiste-se, entao, a uma alteragao no reconhecimento da importancia do 

local pelo capitalismo. Nao se trata mais de eliminar as formas consideradas 

atrasadas, tradicionalistas de produgao, em varias areas do pais, a fim de veneer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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as barreiras que se erguiam em diregao oposta a integragao nacional - tema que 

se enquadrava dentro da abordagem desenvolvimentista do pos-guerra e moveu 

as grandes discussoes da epoca - mas, trata-se de destacar, agora, as 

"diferengas" dos locais e das regioes. Desenvolve-se uma grande sensibilidade as 

"diferengas" e tolerancia ao "incomensuravel" e essas estruturas, que foram 

explicadas no passado como obstaculos ao progresso humano, nao se chocam 

mais, visto que, agora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "complementam a tendencia do capitalismo em sua fase 

global, de comprimir e unificar o espago", como observa Harvey. 

Por conseguinte, todas essas tendencias, que vem se firmando no contexto 

da crise global contemporanea, vistas como formas de "contestagao burguesa" 

para a saida da crise, vem impulsionando mudanga em todo o quadro social, em 

que se insere o modo de produgao capitalista - nas relagoes de forgas 

economicas, socio-politicas e culturais - e, particularmente, na percepgao dos 

problemas regionais. Surgem, assim, os teoricos dos "Novos Tempos" saudando 

a "descentralizagao", que se converte, agora, em uma exigencia do 

desenvolvimento - substituindo a "integragao" - e centrando suas analises e 

preocupagoes, nao mais no piano da superagao das desigualdades inter-regionais 

ou sociais - como no periodo estatal-desenvolvimentista - mas, no piano 

ambiental. 

Outro aspecto de debate refere-se ao problema da "mistificagao", por meio 

da qual, as pessoas sao induzidas a endossarem "consensualmente" valores e 

diretrizes praticas, que sao de fato absolutamente contrarios a seus interesses 

vitais. A "mistificagao" constitui uma exigencia essencial das relagoes capitalistas, 

que para se reproduzirem, e preciso estar tudo e todos a elas subordinados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desse modo, considera-se que a postura bastante comum por parte dos 

intelectuais, tanto de esquerda, como dos demais, na ultima decada, 

naturalizando o mercado e as desigualdades, nao ocorre por acaso. Logo, como 

explicar esses limites, na medida em que, a naturalizagao do mercado tornou-se o 

terreno mais crucial da luta ideologica desta epoca, como analisa Jameson? 

Para responder onde estaria a eficacia dessa "mistificagao" ideologica, 

como sistema de ideias, que se estabelece na totalidade da sociedade, 

contempla-se as observagoes de Jameson sobre a profunda decepcao com a 

praxis polftica, apos o fracasso da Uniao Sovietica, por parte dos intelectuais de 

esquerda - o que a Revolugao Sovietica significou para o resto do mundo em 

termo positivos, o seu fracasso vai ter o mesmo sentido em termos negativo -

como tambem, sobre a influencia produzida pelos meios de comunicagao em seu 

sentido global. 

Mas, enfatiza-se aqui a interpretagao de Netto de que a era monopolista 

propicia ao capital um longo campo de legitimagao, na medida em que, todos os 

dominios da vida humana, inclusive o universo "simbolico" e "afetivo", sao 

convertidos em servigos. Nesse processo o capital teria criado um tipo novo de 

relacionamento entre o individuo e as instituigoes burguesas, que possibilita, em 

maior intensidade, o controle sobre a consciencia, superando assim, os 

instrumento repressivos. Existiha, entao, mecanismos intrinsecos a ordem 

monopolica, que Ihe vai possibilitando, cada vez mais, instrumentos de controle 

ideologico. 

Nessa diregao, ou seja, na tendencia a supercapitalizagao da era 

monopolista, em que o processo social e totalmente impregnado de relagoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tipicamente capitalistas, a produgao do conhecimento assume, cada vez mais, um 

carater comercial, cujo valor, so realizar-se-a se encontrar um comprador. 

Desse modo, a tendencia desses teoricos atuais e considerar a estrutura e 

as instituigoes da sociedade capitalista como dadas. Tornam-se cada vez mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"prisioneiros de seus proprios e estreitos lagos profissionais", como analisa 

Petras. 

Katz, de forma semelhante, fala que o processo de privatizagao e elitizagao 

das universidades, as agendas estrangeiras e os governos civis privatizadores 

"financiaram a transformagao do intelectual critico em apologista de seu novo 

status social". 

Todos esses autores mostram a forga do potencial legitimador do capital no 

seu estagio monopolista mais avangado, momento em que, nao ha nada no 

mundo, em que o capital nao tenha convertido em mercadoria: "a saude, o amor, 

a vida e a morte; no limite, as proprias pessoas se tornam uma forma de 

mercadoria". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPI1ULDI AS CONOICOES HISTORICO SOCIAIS QUE DERAM ORIGEM AO ESTADO DESENVOLVIMENTISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As sementes do Desenvolvimentismo como teoria, brotaram no seio da 

economia politica apos a Grande Depressao em 1929, periodo em que o 

mundo atravessava uma de suas maiores crises. A fonte de inspiragao dessas 

ideias remonta a chamada "Revolugao Keynesiana", assim designada, porque 

coube a John M. Keynes o empenho de dar consistencia a uma teoria do ciclo 

economico que auxiliasse a neutralizar a persistente instabilidade da economia 

capitalista, com o intuito de assegurar-lhe durabilidade e conservagao. Keynes 

argumentava que o sistema capitalista tern um carater intrinsecamente 

instavel, nao produzindo harmonia entre os agentes economicos (produtores, 

consumidores e assalariados) e o bem estar geral, como apregoava o 

liberalismo neoclassico. Considerava que o comportamento individual e 

racional dos agentes economicos, em busca de maiores ganhos, poderia gerar 

crises, apesar do bom funcionamento das forgas do livre mercado, visto que, 

essas crises, segundo ele, estariam relacionadas as flutuagoes no nivel dos 

investimentos, totalmente dependentes das expectativas de futuros lucros por 

parte dos empresarios: havendo expectativas otimas de lucro, haveria maiores 

investimentos, mais emprego, maior nivel de renda e produto, e maior nivel de 

consumo e poupanga; enquanto que, perspectivas pessimistas de lucro 

provocariam queda nos investimentos, no emprego, na renda e, portanto, nos 

niveis de consumo e poupanga. Ademais, acrescenta, no sistema capitalista, 

as bases que poderiam servir de apoio para essas expectativas, tao 

fundamentals na determinagao da escala de investimentos, seriam duvidosas, 

fundadas em indicios variaveis e incertos, convertendo a decisao de investir 

em uma operagao arriscada quanto ao rendimento esperado. Por esse motivo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a razao do colapso nos niveis de investimentos produtivos, causador dos 

grandes desastres sociais, estaria no abandono do fluxo desses 

empreendimentos as motivagoes de ganhos mais vantajosos, sem nenhum 

planejamento ou orientagao.1 

A enfase, que Keynes confere aos investimentos produtivos, apoia-se 

na concepgao que ele tinha sobre o mal que colocava, periodicamente em 

risco, a organizagao do sistema: considerava que para se conseguir uma 

situagao de estabilidade economica impunha-se que todas as formas de renda 

da sociedade (salarios, remuneragoes, rendas, juros e lucros) fossem 

transformadas em bens e servigos. Ou seja, que todas as empresas 

vendessem tudo o que haviam produzido. Entretanto, como uma grande 

percentagem dessas rendas nao sao absorvidas pelo consumo, mas poupadas 

geralmente nos bancos, tornava-se indispensavel contrabalangar essa fuga de 

renda do fluxo renda/despesa com investimentos empresariais, cujos capitals, 

poderiam ser financiados atraves de emprestimos contraidos nos bancos onde 

estariam depositadas as poupangas. Nesse caso, os investimentos teriam que 

crescer em ritmo mais acelerado do que as rendas - uma vez que, existiria 

uma relagao direta entre nivel de renda e a poupanga - para que pudessem 

absorver continuamente a poupanga, adequando os gastos da sociedade ao 

valor total da produgao, promovendo, assim, a prosperidade. 2 Porem, segundo 

Keynes, a falta de confianga dos investidores no valor que o mercado iria Ihes 

atribuir, torna impossivel contrabalangar os niveis crescentes de poupanga, 

gerados nas fases de crescimento economico, com os investimentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 K K Y N K S , Jo hn M av nard AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teoria g cral d o emp reg o , d o juro c da mo cd a; Inllacao c d c llacao Sao Paulo : N o v a Cu ltu re , 1985 (o s eeo no mistas) . 

1 IH JN ' I ' & S H K R M A N . I lislo ria d o pensamento economico Rio dc Janeiro Vozes, 1977 
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produtivos. Para escapar dessa cilada, armada pelo proprio carater do sistema 

capitalista, Keynes propunha a acao planificadora do Estado, como elemento 

de integragao indispensavel ao seu bom funcionamento. 0 Estado era, assim, 

apresentado como o responsavel por uma fungao de primeira ordem no 

sistema capitalista: colocar a poupanga a disposigao da industria e de toda 

atividade privada, fazendo investimentos e organizando a produgao. Tornava-

se, entao, necessario dota-lo de instrumentos de politica economica, que 

permitissem desencorajar as transagoes especulativas em proveito dos 

investimentos produtivos. Com altas taxas de rentabilidade garantidas, os 

empresarios retomariam os investimentos e, gragas ao Estado, o sistema 

corrigiria seus desequilibrios. Surgia, assim, a convicgao de que a salvagao do 

capitalismo estaria no bom uso que o Estado soubesse fazer do seu poder de 

intervir na vida economica, sem atingir a autonomia da empresa privada. Com 

Keynes, legitimava-se a interferencia ampla do Estado nos assuntos 

economicos, pondo abaixo um dos pilares do liberalismo burgues, que se 

apoia na livre iniciativa, como principio basico capaz de harmonizar os 

interesses individuals e coletivos3, norma considerada, por ele, totalmente 

irrealizavel no regime de livre mercado capitalista. Derrubava-se, tambem, o 

mito de que a causa da depressao seria a carencia de poupanga, ao contrario, 

advogava-se que a origem das crises estava na "poupanga excessiva", nos 

momentos de primazia dos empreendimentos financeiros, especulativos e de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Ksta v isao f o i enuneiad a na m aio r realizaeao intc lcc tual d o l ib eral ism o ctassico : a o bra d e A d a m Sm ith , A Riq ucz a das Naco cs, p ublicad a em 1776. 

Nas palavras de A d am Sm i lh , cada p ro d uto r "ao d i n g i r a ind ustria d e m o d o a que os bens p ro d uz id o s alcancem o m aio r v alo r p o ssiv el, esta 

p reo cup ad o unicamente c o m o p ro p rio ganho , e nesse caso, c o m o c m m u ito s o utro s, e lev ad o p o r u m a m ao inv is iv e l a p ro m o v er u m f i m que nao 

lig urav a e m suas mlenco es N e m semp re e p io r para a so cied ad e que esse 11 m nao f ig ure e m suas intenco es. A o p erscguir o seu p ro p rio interesse, 

f req uenlem enle p ro m o v e o interesse da so cied ad e d e f o rm a mais e llcaz d o que quand o e realmente sua intengao p ro m o v e - lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA )\u nunea so ube de 

g iand es acoes praticadas p o r aqueles que se d ed icam ao co m erc io em no m e d o b em c o m u m . K m v erd ad e, esse e u m sentim ento raro entre o s 

mercad o res, c bastariam poucaazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA palavT.is para d issuad i lo s de abracar causa tao no bre". l-!ssa teo ria repo usa no interesse p ro p rio c o m o m o v e l da agao 

humana: o h o m e m ao procuT.ir salisfa/ er os p ro p rio s interesses p nv ad o s d c term inana o "b e m g eral". O u scja, o p uro interesse p ro p rio d o s ind iv id u o s 

enco ntrar-se-ia em p crfeita haitno nia c o m as "co nd ico cs gcrais fav o rav c is para lo d o s" 
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declinio dos investimentos produtivos, provocando a ociosidade das maquinas, 

queda no nivel da renda e do emprego. 

A modalidade proposta por Keynes para conter a propensao as crises -

atributo especifico da dinamica do capitalismo - foi o controle macroeconomico 

por meio da institucionalizacao da regulamentagao estatal, como mecanismo 

capaz de expandir as atividades economicas, assegurar o pleno emprego, criar 

renda e estimular a demanda global, considerada por ele, uma condigao 

indispensavel para a nova retomada dos investimentos, sem os quais, nenhum 

processo de crescimento seria possivel. Na realidade, o que Keynes 

ressaltava era a importancia da demanda global como determinante da 

produgao total da economia. E os mecanismos para incrementa-la estariam 

nas maos do Estado, que a manipulando, atraves de seus gastos, poderia 

influir no nivel da produgao. Uma intervengao bem sucedida na produgao, por 

sua vez, significaria um decrescimo no desemprego, nas ameagas de falencia 

e nos riscos dos investimentos. Ele viu na agao planificadora do Estado o 

unico meio de superar as crises periodicas inerentes ao sistema capitalista, 

diante da insuficiencia largamente comprovada dos mecanismos do livre 

mercado. O "Estado Intervencionista keynesiano" passa, entao, a ser 

concebido como o agente propulsor, que iria "recompor o capitalismo" 

instaurando finalmente a seguranga economica e politica, superando, assim, 

todos o problemas sociais da epoca. 

Foram esses os pilares teoricos, que revolucionaram o saber de uma 

epoca e deram um novo formato as estrategias de desenvolvimento decisivas 

para a saida da "Grande Depressao", em 1930, e para o crescimento sem 

precedentes do capitalismo industrial do pos-guerra. Com Keynes, surge o 
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novo modelo de desenvolvimento nomeado com a insignia de "Estatal 

Desenvolvimentismo", que se propunha a organizar a anarquia da produgao 

capitalista, oriunda das "cegas forgas do mercado", transferindo ao Estado o 

papel de garantir e dar continuidade a acumulagao capitalista, a fim de reforgar 

sua hegemonia. Proclamando o fim do mercado auto-regulador, esse ideario 

desenvolvimentista convertia-se, preponderantemente, no pensamento e na 

praxis economica dessa epoca, disseminando-se para alem dos circulos 

intelectuais e tornando-se uma grande forga hegemonica no modo de pensar e 

de agir em todo o mundo. Atiio Boron chama a atengao para o fato de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ja 

nos anos 50 e 60 o consenso keynesiano era tao avassalador que o 

paradigma do economista britanico prevalecia sem adversarios. Suas ideias se 

haviam transformado no 'senso comum'de toda uma epoca historica"4 

A partir dai a ordem converte-se em investir cada vez mais e a 

economia passa a se desenvolver sob o comando da atividade industrial. Para 

isso podia-se contar, agora, com um aparato estatal disposto a intervir de 

diferentes maneiras na gestao do ciclo economico. Parecendo uma maquina 

impessoal o Estado passa a criar e garantir, direta e indiretamente, as 

condigoes gerais da produgao capitalista. Diretamente: tomando a seu encargo 

setores de base nao rentaveis (nacionalizando certos ramos da industria que 

produzem materias primas fundamentals, energeticos ou bens semielaborados 

a fim de oferecer aos setores privados, tais mercadorias, a baixos pregos de 

venda facilitando, assim, sua reprodugao ampliada); ajudando 

economicamente empresas capitalistas em dificuldades e reprivatizando-as 

quando removidos os obstaculos (trata-se de uma nacionalizagao das perdas e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 IK )R( >N, A l i l i u A Hslad o . cap italism o c d cmo crac ia na A m eric a l .alina Rio d e Janeiro : Paz e Terra. l 'X'M 
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reprivatizagao dos lucros.); entregando aos grandes grupos empresariais, 

empresas construidas com fundos publicos (concedendo-lhes o direito de 

opcao de compra de complexos que sao vendidos por fragoes de seus custos 

de construcao); alem de oferecer subsidios diretos as empresas privadas. 

Indiretamente: efetuando encomendas (compras que o Estado realiza as 

empresas privadas, assegurando-lhes possibilidades de valorizacao); 

financiando atividades em obras publicas e de infra-estrutura, e na preparagao 

institucional da forga de trabalho (facilitando a valorizagao do capital total); 

alem dos gastos com pesquisa e desenvolvimento (P & D), que passa a fazer 

parte do custo final dos produtos. 5 

Mas, o Estado keynesiano nao foi produto de ideias abstratas nem de 

um pensamento taumaturgo, mas inspirou-se no contexto historico de uma 

epoca. Estava ligado as contradigoes imanentes a sociedade capitalista, nada 

tendo de uma opgao arbitraria, ao contrario, foi uma necessidade historica 

resultante das proprias condigoes de luta de classes. O periodo historico 

prestava-se a isso. O impacto da Grande Depressao, que se estendeu por 

toda a decada de 30 ate o inicio da Segunda Guerra Mundial, juntamente a 

Revolugao Russa em 1917, havia criado uma situagao nova no mundo, na qual 

se assistia a sociedade capitalista desabando e a revolugao comunista 

chegando a passos largos. Muitas dessas ideias - com vistas a resolver a 

instabilidade da economia capitalista por meio de uma intervengao do Estado -

foram propostas antes da crise de 29, mas so se tornaram hegemonicas 

quando uma conjuntura de crise integral, dando inicio a Grande Depressao, 

afetava profundamente a civilizagao burguesa. E bem verdade que as crises zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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economicas, por si so, nao geram acontecimentos fundamentals, mas criam 

um terreno favoravel a difusao de certos modos de pensar, de colocar os 

problemas e de resolver as questoes. Ademais, o papel das influencias 

economicas e politicas nao pode ser separado da influencia das ideias, que se 

encontram a ele conectadas. 6 Sao as condigoes objetivas que primeiro se 

devem buscar para compreender como as ideias surgem, se desenvolvem e 

encontram aplicagoes, para depois, definir as novas condigoes objetivas 

criadas por elas. Portanto, a situagao historica de crise tornou-se favoravel na 

medida em que elementos subjetivos vao dialeticamente interagir. A 

consciencia de classe trabalhadora, ja tinha nesse periodo conseguido 

desenvolver uma forga organizada completamente consciente de si mesma, 

que podia ser utilizada quando se julgasse favoravel. Portanto, nao e casual 

que Keynes, ja em 1926, quando escreveu "O Fim do Laissez Faire", faga 

criticas severas ao "modelo competitivo", alegando que ele projeta situagoes, 

nas quais, a distribuigao dos recursos produtivos se efetiva atraves da disputa 

acirrada entre os individuos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "a luta cruel pela sobreviv&ncia que seleciona os mais 

eficientes" (...) "nSo leva em conta o custo da luta, mas apenas os 

lucros do resultado final, que se supde serem permanentes". 

E adverte que 

"Nem sempre os homens morrerSo em silencio. Isto porque, se a 

fome leva alguns a letargia e ao desSnimo irremedidvel, conduz 

outros temperamentos a nervosa instabilidade da histeria e a um 

louco desespero. Em seu sofrimento, estes podem derrubar o que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' M A N O I ' I , Krnest. Tratad o do eco no m ia marxisla T o m o I I ; M e x i c o : KtJicio nes l i ra, S. A . 1969. 

ft C io li lm ann relennd o -sc a realid ad e humana co nsid cra que ela po ssui u m carater to tal que e ao m esm o tem p o m aterial c p siquico . Sig m lic a que cxiste 

u m ligacao ind isso li' iv el entre histo ria d o s lato s eco no mico s e so ciais c a histo ria das id eias. "(•••) basta estud ar seriamente a realid ad e humana para 
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resta de organizagSo, e afogar a civilizagSo em suas desesperadas 

tentativas de satisfazer as prementes necessidades individuals". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 1930, em seu celebre "Tratado sobre a Moeda", Keynes deixa 

transparecer, nao apenas sua preocupacao em solucionar o problema da crise, 

mas tambem, sua estrategia politica: 

para o "{...) se nao queremos passar ao comunismo nSo ha' outro 

meio para dominar a desocupagSo do que procurar, s empresdrios, 

uma margem adequada de lucros". 

Mas, e apenas em 1936, sob a influencia da crise, que ele redige sua "Teoria 

Geral" revolucionando todos os conceitos tradicionais da teoria economica 

neoclassica, rompendo, assim, com uma serie de dogmas adotados naquela 

epoca. Ernest Mandel ressalta o significado historico desta ruptura, 

considerando-a uma revolucao radical na economia politica, que torna-se 

pragmatica em vez de apologetica, preocupada, nao apenas em justificar 

teoricamente o capitalismo, mas em salva-lo na pratica. Controlar a violencia 

das flutuacoes periodicas do sistema capitalista torna-se, para Keynes, uma 

necessidade politica e, perseguindo esse objetivo, fixa a sua atengao na 

intervencao do Estado na vida economica. Rompe, tambem, com a abordagem 

microeconomica da escola neoclassica assentando sua teoria numa 

abordagem macroeconomica dos ciclos economicos e do crescimento 

economico, dando origem a novas tecnicas de investigacao, previsao e 

planificacao. 7 

Keynes, e o grupo social dominante que o personifica, demonstram, 

assim, saberem enfrentar os grandes campeoes das tendencias opostas - o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s cmpic en con tn fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 [xinsa incnto, cast) sc tcnha pa r lido dc scu aspccto materia l, c os la los sociais c economicos , caso se tenha partido das ideias. 

( X M . D M A N N , l.u cien. C icncias i lu ma n a s e h'ilosofia: o que c sociologia? S, J'au lo: D I F K I , 1984. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7

 M A N D I i l . , l i m e s i O p cil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pensamento liberal e o segmento revolucionario vinculado ao pensamento de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q 

Marx - dando respostas e apontando solugoes para as questoes vitais 

oriundas das profundas modificagoes sofridas, entao, pelo sistema capitalista 

na era monopolista, tanto no seu ordenamento economico, como nos 

movimentos decisivos, que sobre ele se constroi: as relagoes de forgas 

politicas e os projetos especificos das classes em presenga. As ideias 

keynesianas representam a resposta capitalista das fragoes burguesas mais 

dinamicas, a fim de garantir sua hegemonia ameagada pelo projeto politico-

social do proletariado na diregao ao comunismo, ja em cena na sociedade 

burguesa desde o seculo passado. O projeto conservador keynesiano vai 

atuar, entao, estrategicamente, como urn agente unificador, como cimento de 

uma base de classe, o que nao deixa de ter consequencias no campo 

ideologico, politico e no conjunto geral das relagoes sociais, vindo a tornar-se o 

fundamento de uma nova e integralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "visao do mundo" 9 que se materializa em 

todas as atividades e em todas as praticas. 1 0 

Jurandir Antonio Xavier1 1 analisando a forga e a fraqueza das ideias 

keynesianas, adverte que Keynes "apenas reproduziu o que o Estado ja vinha 

realizando, internacionalmente, no penodo do entre-guerras, quando as crises 

ja nao eram superadas sob as agoes privado-capitalistas". Todavia, ressalta 

que se situa, precisamente ai, a grandiosidade do seu pensamento e dos que 

* N o pcr iodo m o n o p o l i s t o pensamento dc M a rx pcnetra nos segment os mais avangados c nos sclorcs mais rcprcscnla livos do movimen lo operario, 

ot'ereccndo urn sistema de referenda anticapita lista lanto urn seu projeto politico- socia l com aspiragao socialis la , qu anlo na sua pra lica s indica l 

inlegiada na perspectiva das lutas de classe. N E TTO , Jose Paulo, C ap ita lismo monopolis ta e servigo social. Sao Pau lo: Oorle/ , 1992. 

I la elemcntos essenciais que compoem a cstru tu ra esqucmatica dos escritos de u ma epoca que sao analogos, apesar das difcrengas nas nuances 

ind ividu a is . Hxis te u ma renlidade que nao e pu ramente ind ividu a l e que cada au tor a cxprcssa atraves de seus escritos. Iv precisamente a 

inlerdependencia dos elemcntos constitu tivos que compoem a cstru tu ra do conju nto do pensamento dc u ma cpoca e nu ma sociedade, formando u m 

ponto de vis la "coerente e u n ila r io" sobre os aspectos essenciais da rea lidadc humana que ( roldma nn chama de "visao dc mu n d o" . G O L D M A N N , 

l .u cien O ia letica e Ou ltu ra . Rio de Janeiro" Paze' l 'erra , 1979. 

1 H C on ivlx ' - s c, aqu i, a atividade intelectua l seeundo a visao gramsoana lis crcvendo sobre os intelectuais Ciramsci deline- os de acordo com sua luncao 

social. (\>rno elemenlos de c<vrgri(} social de u m blcxro de forgas, os intelectuais tern por "tuncao organizar a hegemonia social de u m grupo e sua 

dominacao es la la l" Cademos I . Iraginento 49 in ( J R A M S C I , Anton io. Ob ras Kscolhidas Sao Pau lo: Ma rtins l-ontes, 1978. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 X A V I K R , Ju randii An ton io (1 Ideario indu stria l desenvoivimentis la no l ira s il Joao Pessoa U R* !* , 199^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ihe seguiram - a CEPAL na America Latina. Ou seja, a agudeza de sua teoria 

estaria contida na ideia de que "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitalismo, seus agentes economico-

sociais, haviam adquirido um estagio de parasitismo",que sem a a gio do 

Estado, na reconstrugao das funcoes capital-produtivas do ciclo 

economico, "nem as crises viriam a ser superadas, nem a conjuntura expansiva 

voltaria a se impor na reproducao capitalista." Keynes teria, portanto, 

revolucionado a economia politica "por ter reconhecido, mesmo que 

formalmente, a falencia capital-desenvolvimentista da propriedade privado-

capitalista". O autor considera que, ao convocar o Estado para desempenhar a 

funcao que os agentes economicos, sob a livre forga dos mercados, nao 

conseguiam mais desempenhar, Keynes faz um reconhecimento, mesmo que 

formal, das "opositividades capitalistas ao proprio capitalismo" (a concorrencia 

intercapitais), todavia, sem reconhecer que a fonte geradora dessas 

opositividades encontrava-se na natureza da propriedade capitalista, que se 

apresenta como fonte de valorizagao de valores existentes (capitalizacao) e 

nao de meios de subsistencia. Portanto, a fraqueza da teoria keynesiana 

estaria em nao haver concebido o capitalismo "como uma modalidade historica 

de enriquecimento privado", o que redundou, na nao consideragao da riqueza 

encerrada nas mercadorias, como sua essencia conceitual. Ao contrario, 

Keynes teria ido definir outro campo de visibilidade, conduzindo sua 

investigacao, a partir do pressuposto, de que e na producao de mercadorias, 

que se encontra a riqueza capitalista, razao porque, iria se ocupar com a 

produgao capitalista de mercadoria (as mercadorias como valor de uso - como 

meio de satisfazer as necessidades dos consumidores) e nao com a producao 
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de riqueza (as mercadorias como valor de troca - como meio de acrescer 

riqueza). Em vista disso, os elementos essenciais escolhidos por ele, que vao 

determinar o resultado de seu estudo, nao vao se fundar na producao, 

apropriagao e acumulacao de capital, mas na producao, circulacao e 

realizacao de mercadorias. 

Mas, considera-se, que a escolha do que e essencial na investigacao, 

nao e neutra, ela orienta a pesquisa em um certo sentido ideologico. Como diz 

Michael Ldwy 1 2 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "da a cor ideologica a pesquisa." Portanto, essa invisibilidade 

de Keynes, vinculada a um certo tipo de enfoque metodologico, ressaltada por 

Xavier, prende-se a uma visao ideologica, politica, moral e social. A analise 

elaborada por Keynes, as respostas dadas por ele e as perguntas formuladas, 

certamente nao estiveram desvinculadas de seus pressupostos metodologicos, 

mas seu pensamento conceitual e sua imaginacao criadora resultaram, nao 

das ideias intelectuais de um individuo tornado isoladamente, mas expressam 

uma determinada "visao do mundo"™ No caso das ideias keynesianas elas 

expressam respostas dadas as exigencias economico-sociais do 

desenvolvimento capitalista na era monopolica, e ao confronto de forcas 

polfticas representado pelas classes com seus interesses e estrategias 

diferenciadas, atuando no sentido, ou da transformacao global da sociedade, 

ou da manutencao da estrutura presente. Este ultimo proposito vai alcancar o 

seu maximo de clareza conceitual na consciencia do pensador Keynes. O que 

se pretende ressaltar e que foi a essencia de classe da teoria Keynesiana, que 

o leva a identificar alguns mecanismos de controle e ajuste na estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 L O W I . M ichael Ideologias e ciencia socia l: elemcntos para u ma analise marxista . Sao Pau lo: Corte/ , 1985. 

1 3 Nenhu ma acao hu mana tern por su jeilo u m ind ividu o isolado O su jeito da acao e u m gru po, u m nos. U ma idcia . u ma obra so recebe sua verdadeira 

s ignilicacao quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 inlegiada ao conju nto de u ma vida e de u m comptirtamento, entrclanto o ccimportamcnlo que permite compreender a obra nao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i i do au lor, mas o de u m j\ru|X) s mia l e. sob ietu do de u ma chisse ( l O l . D M A N N . I.u cien O ia letica e eu ltu ra Rio de Janeiro: Pa/ e Terra. 1979. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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capitalista, que vao intensificar o poder da burguesia em uma nova fase 

historica de confronto social. E que e por argumentar a partir do sistema 

economico capitalista e no interesse desse mesmo sistema, que Keynes e 

aclamado na epoca como exemplo de objetividade cientifica. 1 4 

Portanto, a revolugao provocada pelo pensamento keynesiano se deve 

essencialmente a realidade objetiva e subjetiva de sua epoca - as relagoes de 

forgas sociais ligadas as forgas materiais de produgao e as forgas politicas — 

juntamente as necessidades ideologicas, a respeito das quais, Keynes tenta 

responder. Nao e casual que a teoria economica oficial, apenas, va 

comprometer-se a fundo com a viravolta que se chamou a "Revolugao 

keynesiana", depois da II Grande Guerra, da expansao da URSS na Europa 

oriental, da vitoria da Revolugao Chinesa, dos acontecimentos da Coreia e do 

Vietna e, finalmente, da Revolugao Cubana. Significa dizer que as mudangas, 

ocorridas no mundo, no periodo monopolista, deram legitimagao as teorias 

reconciliatorias em razao de que o projeto politico-social do proletariado 

encontrava-se nitidamente perfilado1 5. De acordo com Paulo Netto, as lutas 

sindicais e politico-partidarias conduzidas pela classe operaria, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"compeliram as fragdes burguesas mais dinSmicas elou o sistema 

estatal a servigo da burguesia a significativas concessdes -

precisamente aquelas que sinalizam uma inflexSo na estrategia da 

dominagSo burguesa e que sSo compativeis com o emergente 

ordenamento monopolista".16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" M KS XA RO S , Istvan ( ) Poder da idcologia . Sao Pau lo, Knsaio, 1996. 

1 5 Pau lo Netto referindo-se aos prolagonis las responsaveis pela edifieacao da soeiedade burguesa assenlada na ordem monopolica evidencia que o 

processo de eonstrucao da idenlidade da classe operaria, como "protagonista his lorico- socia l conscicnte", consolida- sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n;is primeiras decadas desse 

secu lo, epoca que va i marcar a transicao do capita lismo monorxjlis ta . Ncsse periodo. segundo o autor. dois principa ls latores vao ineidir no n iovimento 

operario: u m economico- socinl cons titu ido nu ma conju ntu ra de crise es timu lando o dcsemprego c m massa c o ou tro h is lor ico- polil ico motiva do pela 

relevancia adqu irida . entao, pelo pensamento de Ma rx. N K ' I TO , Jose Pau lo. C)p. cit. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 6

 [bid. 
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Teria sido nesse confronto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "projegoes e estrategias proprias e 

diferenciadas", que a historia da primeira fase do capitalismo monopolista 

(periodo desenvolvimentista) vai sendo construido. No cotejo do projeto 

politico de seu adversario a burguesia redefine estrategicamente um projeto 

politico-social "alternative- e concorrente" ao do proletariado combinando as 

novas exigencias do capital monopolista e do movimento operario, conciliando, 

assim, "conservantismo e reformismo". 17 

Realmente, o socialismo real, expandindo-se pelo mundo, nao deixava 

de ser uma grande ameaga a sociedade burguesa. Havia uma grande sedugao 

das massas de trabalhadores pela Uniao Sovietica, que havia rompido com o 

modelo de desenvolvimento capitalista e estava dando certo. A lembranga da 

Grande Depressao desempregando multidoes, enquanto a sociedade Russa, 

atraves de seus Pianos Quinquenais, ingressava numa industrializagao 

cerrada, sem desemprego e com o nivel de vida cada vez mais elevado, 

inegavelmente, impressionava e estimulava os trabalhadores na luta pela sua 

emancipagao politica. Jose Paulo Netto referindo-se a "gestae- sociar' do 

capitalismo alega, que ela se realizou em dois niveis: internacional, com a 

existencia do campo socialista, e seu apelo sobre ponderaveis segmentos de 

trabalhadores e intelectuais; nacional, com a existencia de nucleos comunistas 

disputando a diregao do movimento operario. 1 8 Na verdade a causa socialista 

ganhou muitos adeptos na decada de 1930. A Grande Depressao havia 

produzido um choque traumatico na populagao em todo o mundo, abalando 

profundamente a convicgao de que os paises capitalistas progrediriam 

r i hid zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 8 N KTTO . Jose Paulo ( 'r ise do sm^ialismo c olens iva ncolib era l Sao Pau lo: Cortcz, 1993. 
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indefinidamente e alcangariam niveis de prosperidade material sem paralelo no 

mundo. 

0 certo e que houve uma tomada de consciencia de que para sair da 

Grande Crise precisava-se de uma teoria alternativa ao regime dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Laissez 

Faire que havia fracassado mergulhando o capitalismo na maior depressao de 

sua historia. 0 argumento keynesiano - de que o livre jogo das forgas do 

mercado havia se mostrado incapaz de resolver os problemas economicos da 

epoca, e que o mundo nao toleraria por muito tempo o desemprego que, na 

sua opiniao, era uma consequencia desse "capitalismo individualista" - e 

acolhido com entusiasmo. A doutrina de Keynes passa a ter uma aceitagao 

generalizada por todos os paises capitalistas desenvolvidos. A palavra de 

ordem passa a ser "Planejamento". Hobsbawn menciona que um alto 

funcionario do "establischment" britanico escreveu um livro, nessa epoca, 

chamado "Recovery [Recuperagao], para demonstrar que era essencial uma 

sociedade planejada, se o pais e o mundo queriam escapar do ciclo perverso 

da Grande Depressao".19 Nao aconteceu diferente com o pensamento dos 

economistas ingleses mais ortodoxo, que tambem foi atingido com o peso 

dessas avaliagoes: Galbraith cita consideragoes feitas por Sir Arthur Salter, em 

1934, terceiro ano da Grande Depressao, nas quais, ele deixa expresso as 

suas inquietagoes: (...) "os defeitos do sistema capitalista vem cada vez mais 

nos privando de seus beneficios. E agora ameaqam a sua existencia"20 

Porem, o mais surpreendente foi a incrustagao ocorrida no pensamento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" I I O H S H A W N . I i i ic J A lira dos ex tr emis : o breve secu lo X X : 1914- 1991. Sao Pau lo: C omp a n h ia d c l.etras, I99S . 

" O A I . H R A I T I I. John Kenneth A sociedade a llu ente S Pau lo: Pioneira . I< * 7 . 
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esquerda de um projeto politico nos marcos do "novo reformismo", como um 

meio de superar os problemas sociais da epoca. 

Lukacs considera que esse abandono de seus objetivos mais 

extremados do lado de certas fracoes do operariado, a favor de um projeto 

reformista burgues, configura-se numa replica da "capitulacao da consciencia 

de classe da burguesia", que teria ocorrido quando, esta ultima, concebeu, 

teorica e praticamente, uma "economia planificada", abandonando, assim, sua 

posigao teorica ligada ao principio de autodeterminagao do capitalista 

individual. O fundamento dessa rendicao da consciencia operaria estaria na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"dualidade dialetica entre o interesse imediato e o objetivo final, entre o 

momento isolado e a totalidade", que precisa ser transferida para a 

consciencia do proletariado, a fim de que ele possa ir alem do dado 

imediato". 2 1 Isto significa que a consciencia de classe nao e uma realidade, 

mas uma possibilidade. 

E em sintonia com Lukacs que Lucien Goldmann (alem do estudo da 

agao dos fatores economico-sociais) elabora a nogao de "consciencia possivef 

das classes que compoem a sociedade para compreender a influencia que 

determinado pensamento representou em determinada epoca e as 

transformagoes operadas por ele, vindo a converter-se em uma "visao do 

mundo"22 Uma "visao do mundo" se constituiria no "maximo de consciencia 

possivef de uma classe que, por sua vez, exprimiria "possibilidades no piano 

do pensamento e da agao numa estrutura social dada".Constituiria uma visao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1 L UK A CS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Georg. H is tdr ia c Consciencia de Classe: estudos de dia letica marxis la Eisboa: pub licagoes escorpilio, 1974. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22 As "relagoes entre os ind ividu os c o rcsto da realidade cons titu cm continu amcntc u ma certa estru tura ps iqu ica comu m aos ind ividu os que tb rma m a 

ntesma classe social1" (...) "qu e lende para certa pcrspecliva coerente, certo ma x imo conhecimento de si e do u nivcrso, mas que ta mb em imp lica l imiles , 

ma is ou menos ngorosos, no conhecimento e na compreensao de si mesmo, do mu ndo social C do universo. A s " visocs do mu n do " sao a e.xpressao 

dessa estru tu ra ps iqu ica ( J O E D M A N N , L. (Tiencias humanas e l ilos olia : o qu e c  a sociologia? S Pau lo, D U - l- J, , 1984. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coerente do mundo, resultante de multiplos obstaculos e desvios, que os 

diferentes fatores da realidade empirica opoem e infligem a realizagao dessa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"consciencia possivef.Por conseguinte, as classes seriam a "infra-estrutura 

das visoes do mundo".E estaria na estrutura das relagoes sociais entre as 

classes (luta, equilibrio, aliangas, etc.) a chave para a compreensao da 

realidade social. 

Nesse sentido, o projeto politico-social keynesiano exprimiu "o maximo 

de consciencia possivef da classe burguesa e do operariado num dado 

periodo. Essa "consciencia possivef configurou-se na "visao do mundo" de um 

periodo historico: o Estatal Desenvolvimentismo. O abandono temporario de 

fragoes do operariado de suas reivindicagoes especificas de classe 

(enunciando a derrota dos movimentos operarios mais radicals) condicionou a 

colaboragao com a burguesia na luta por uma sociedade mais justa e 

igualitaria. Do mesmo modo, as transformagoes sociais que ocorriam na 

epoca, incapacitando o dominio da burguesia na organizagao da sociedade em 

conformidade com seus interesses, provocaram a percepgao burguesa de que 

a solugao de todos esses problemas ameagando o mundo capitalista dependia 

do equilibrio de poder, embora tenso, entre as classes, levando Keynes a 

definir os parametros da agao, elaborando uma doutrina coerente da 

Economia, do Estado e da Sociedade, que se configurou na "w'sao do mundo", 

determinada pelo "maximo de consciencia possivel" das classes em um 

periodo historico que se denominou: O Estatal Desenvolvimentismo. Vale 

assinalar, aqui, a constatagao de David Harvey sobre as forgas sociais que 

formaram a base de poder da expansao do pos-guerra. Da perspectiva desse 

autor, essas forgas foram produzidas por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"uma serie de compromissos e reposicionamentos por parte dos 

principals atores dos processos de desenvolvimento capitalista": "o 

Estado (keynesiano) [que] teve de assumir novos papeis (...); o 

capital corporativo [que] teve de ajustar as velas em certos aspectos 

para seguir (...)a trilha da lucratividade segura"; e o trabalho 

organizado [que] teve de assumir novos papeis e fungoes relativos 

ao desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de 

produgao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por conseguinte, foram essas novas relagoes de classe - oriundas do 

desafio, que o conjunto das forgas anticapitalistas langaram no capitalismo 

mundial - que prepararam o terreno para a adogao, em todo o mundo, do novo 

modelo de desenvolvimento economico, pautado, de um lado, na formula 

keynesiana de controle macroeconomico, por via da institucionalizagao de uma 

nova forga - a forga do Estado - e do outro, nos fundamentos de um novo 

modelo de organizagao e controle do trabalho - o fordismo. Da mesma forma 

que foi necessario uma experiencia traumatica (a crise de 1929-1932) para 

que a burguesia perdesse sua confianga cega no regime do "Laisser Faire" e 

chegasse a uma nova concepgao de que era preciso uma intervengao, cada 

vez mais sistematica, do Estado para estabilizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 capitalismo, foi igualmente 

necessario, para o estabelecimento do fordismo, uma transformagao nas 

relagoes entre as classes (baseada em uma colaboragao bastante estreita 

entre a burguesia e as forgas conservadoras do movimento operario, que 

comegou nos anos 30, mas so deu frutos nos anos 50) e a consolidagao do 

uso dos poderes do Estado. O fordismo representou uma resposta, no piano 

da organizagao e controle do trabalho, as tendencias de crise do capitalismo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1 I I A R V K Y , D a vid . Condigao pos - modcma Sao Paulo: Kdigoos Loyola . 1992. 
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que se estendeu desde a Grande Depressao, nos anos 30, ate o inicio da II 

Guerra Mundial. Sob o fordismo assistiu-se a etapa mais exitosa de expansao 

do capitalismo em toda sua historia (1945/1973). E nessa diregao que Harvey 

mostra como o equilibrio de poder, tenso, mas mesmo assim firme, que 

prevalecia entre o trabalho organizado, o grande capital corporativo e a nacao-

Estado, formou a base de poder da expansao do pos-guerra. 

"ComzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seu principal adversario sob controle, os interesses da classe 

capitalista puderam resolver o que Gramsci denominara antes 

problema de 'hegemonia' e estabelecer uma base aparentemente 

nova para relagdes de classe conducentes ao fordismo"24 

Segundo Harvey, as novas relagoes de classe produziam sentimentos 

cooperatives, por parte dos operarios, que trocavam ganhos de salarios e 

alguns direitos trabalhistas (seguridade, salario-minimo e outras politicas 

sociais) pela colaboragao as tecnicas fordistas de produgao para aumentar a 

produtividade do trabalho. As corporagoes burguesas, por seu lado, cumpriam 

a sua parte assegurando o crescimento dos investimentos e garantindo o 

crescimento do padrao de vida dos trabalhadores, enquanto mantinham uma 

base estavel para a realizagao de seus lucros. A regra erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que os dois 

parceiros da grande coalizao fizessem tudo o que era necessario para manter 

a demanda efetiva em niveis capazes de absorver o crescimento sustentado 

do produto capitalista".O terceiro parceiro, o Estado, passa a assumir, por sua 

vez, uma serie de obrigagoes, a fim de garantir direta e indiretamente as 

condigoes gerais da produgao capitalista. Esse papel ele vai desempenhar, 

atraves das politicas fiscais e monetarias: investindo nas areas de infro-

estrutura, subsidiando empresas capitalistas, realizando compras as empresas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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privadas e complementando os salarios atraves dos gastos de seguridade 

social, assistencia medica, educagao, habitagao, etc. 

Para o autor, no geral todos os Estados capitalistas procuraram, nesse 

periodo, criar um crescimento economico estavel, aliado a uma melhora nos 

padroes de vida da populagao combinando, assim, o estado de bem-estar 

social com a administracao economica Keynesiana e com o modelo fordista de 

controle do trabalho. Nesse sentido, o Keynesianismo/fordismo dependeu da 

responsabilidade do Estado pelo sistema geral de regulamentacao social, de 

uma forma muito mais especial, chegando a transformar-se em um "novo 

modo de vida". Gramsci, em "Americanismo e Fordismo" usa essa expressao 

definindo o fordismo em termos bastante amplos. O fordismo havia constituido 

uma epoca historica, assinalando a passagem da necessidade imanente do 

sistema capitalista de chegar a uma economia programatica. Entretanto, nao 

so a produgao era planejada, como tambem os individuos. 0 fordismo nao 

parava na porta da fabrica, invadia o lar e as esferas mais intimas da vida do 

trabalhador2 5. 

0 que se esta pretendendo mostrar, e que a ideologia refomnista 

desenvolvimentista nao poderia ter desempenhado o papel que representou, 

em todo o mundo, sem uma conjuntura especifica de circunstancias historicas: 

o impacto da Grande Depressao estendendo-se durante todo o periodo do 

entre-guerras, a expansao da URSS na Europa oriental, a Revolugao Chinesa 

e, finalmente, a Revolugao Cubana. Tambem, de grande importancia, foi o 

amadurecimento politico do movimento dos trabalhadores, nas decadas de 

1930 e 1940, em cujos limites - abandono de seus objetivos mais extremados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(bid zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G R A M S C I . Antonio. Obra* Kscolhidas. Sao I 'aulo: Marlins pontes, 197X. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- a politica burguesa entra em cena, preenchendo a lacuna deixada pela 

consciencia operaria e, com isso, articulando as opgoes e politicas 

alternativas, que as massas enfrentavam e, com as quais, se preocupavam. 

Nesse novo modelo de desenvolvimento - pautado no triangulo 

constituido pelo Estado, as grandes corporacoes e o trabalho organizado - a 

intervengao do Estado e a socializagao do trabalhador (controle de suas 

capacidades fisica e mental) aparecem como instrumentos "infaliveis" para 

compensar os obstaculos, que periodicamente se interpoem a expansao do 

sistema capitalista - advindos tanto do carater anarquico do mercado, como da 

necessidade de exercer o controle sobre o emprego da forga de trabalho - e 

que precisam ser solucionados para garantir um desenvolvimento estavel e 

equilibrado. Nesse sentido, o crescimento economico passa a ser entendido 

em conexao com a busca das condigoes de equilibrio e torna-se geral a crenga 

na capacidade do Estado de definir estrategias de regulagao e organizagao do 

capitalismo orientando a estrutura economica para uma produgao mais 

equilibrada. 

Consagra-se, assim, a tese da necessidade de se programar o 

desenvolvimento, se se queria controlar o carater intrinsecamente instavel e 

variavel do sistema capitalista. Contrabalangar as contragoes dos 

investimentos privados torna-se a tarefa do novo modelo de acumulagao - que 

liga a produgao fordista ao modo keynesiano de regulamentagao estatal - e 

atraves da organizagao de um programa geral de apoio ao capital, cria-se 

condigoes e facilidades capazes de recuperar a expansao das atividades 

economicas, absorver o desemprego e estimular os investimentos. Nessa 

perspectiva, o movimento operario, no decorrer do pos-guerra, nos paises 
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capitalistas desenvolvidos, manteve-se no limite da logica do capital, 

adaptando-se a ordem vigente, fazendo pressao, atraves de seus partidos e 

sindicatos, apenas por melhores condigoes de vida no interior do proprio 

sistema capitalista. 

O Estado intervencionista keynesiano consegue, assim, comprimir as 

contradigoes capitalistas, por um longo tempo, recompondo e estabelecendo, 

durante duas decadas, um periodo de expansao economica acelerada Mas, o 

chamado "surto de prosperidade economica" do pos-guerra chega a seu 

termino, no inicio dos anos 70, provocando uma superacumulagao, que 

detonou numa fase de subinvestimento e desvalorizagao massiva de capitals, 

conduzindo a uma crise de superprodugao sem precedentes historicos. Esta 

crise de superacumulagao transforma-se na forga motriz da mundializagao 

financeira, compelindo os capitals a retirarem-se da produgao para a esfera da 

especulagao nos mercados financeiros, que se desregulavam e se 

mundializavam. Ademais, essas forgas sociais, que dificultavam cada vez mais 

o processo de valorizagao dos capitais, arrastavam, no seu turbilhao de 

desintegragao das atividades produtivas, os paises que viviam experiencias 

pos-capitalistas, mas, que nao haviam conseguido romper com a "gaiola de 

ferro" do mercado mundial. Desse modo, a queda do chamado "socialismo real" 

faz parte do mesmo processo de transformagao que ocorria em todo o sistema 

economico mundial. 

Por conseguinte, a recessao de 1974/75 traz consigo uma nova fase 

marcada por um gradual declinio, em todo mundo, do modelo keynesiano de 

desenvolvimento e pelo despontar da liberalizagao dos mercados financeiros e 

da velha ortodoxia liberal, que poe um fim a politica do pleno emprego e 
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introduz o desemprego permanente, provocando uma mudanca de direcao nas 

prioridades socioeconomicas das fragoes hegemonicas da classe capitalista, 

tanto no campo material, como no campo da luta de classes. 2 6 Mandel chama 

atencao parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a premiagao do Nobel de Ciencias Economicas ao professor 

Milton Friedman em 1976" [significando] o simbolo da 'contra revolugao 

antikeynesiana que se produziu no campo da ideologia economica burguesa"27 

Assim sendo, Keynes e destronado do lugar privilegiado que havia gozado 

durante o periodo do pos-guerra (decadas de 50 e 60) - considerado por varios 

autores como os "anos dourados" da historia do capitalismo - levando consigo, 

"os sonhos dourados" daqueles, que esperaram ver, para sempre suphmidas, 

as incertezas e perturbacoes desencadeadas pelo "livre mercado", quando 

ouviram o soar da trombeta do Estado desenvolvimentista proclamando-se o 

"Salvador da humanidade". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 4

 M A N I M il. . K tncsl A C rise do capital os Iotas c sua intcrprutacao marxista . S3n I 'aulo: Knsaio, 1990. 

" Ibid 
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Na America Latina, foi a CEPAL (Comissao Economica para a America 

Latina) 1, que trouxe a influencia keynesiana para sua cultura economico-social, 

apos a segunda grande guerra, constituindo-se no nucleo do 

"Desenvolvimentismo". A preocupagao basica do pensamento cepalino era 

explicar o atraso da America Latina em relagao aos chamados centros 

desenvolvidos e encontrar as formas de supera-lo. As suas contribuicoes 

teoricas mais importantes foram tragadas por Raul Prebisch - dirigente, na 

epoca, da Secretaria Executiva da CEPAL - cujo pensamento trazia explicito a 

mensagem de que os governos deveriam assumir a orientacao do processo de 

desenvolvimento, determinar suas metas especificas e estabelecer uma ordem 

de prioridades em sua realizagao. Sob a influencia de Keynes, a concepgao de 

Prebisch trazia implicita a comprovagao da inutilidade das fantasias 

neoclassicas de livre-mercado e a justificacao da ingerencia, que os governos 

deveriam assumir na orientacao do processo de desenvolvimento nos paises 

subdesenvolvidos, de modo a facilitar o advento da industrializagao nacional. 

Prebisch dirigia uma critica a divisao internacional do trabalho, que promovia 

relagoes de trocas entre as economias centrais industrializadas e as economias 

dos paises perifericos exportadores de materias-primas, sempre em beneficio 

dos centros industrializados. Demonstrava, que os frutos do progresso tecnico 

nao tendiam a repartir-se com equidade entre os paises que participassem do 

intercambio, como defendiam os monetaristas com a teoria das "vantagens 

comparativas". Ao contrario, a realidade vinha mostrando, que as relagoes de 

troca estavam evoluindo persistentemente contra os paises da periferia, em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ( TIPA I Nova Comissao Economica das Nagocs 1 'nidas .ligado ao Conselho Economico c Social da O N E 1 , que se instalava em Santiago do C h ile, 

em I94X, com o ob jcl ivo de claboiat estudos e a llcina livas para o desenvolvimenlo dos paises latino- amencanos l i integrado por represent antes de 

lodoR os paises do hemis ler io e tern a participagao especial dos Estados l in id os , ( ira - l lretanha e Iranga Na epoca novas organi/iigoes espcciali/;id;is 

CStavam prolilerando em lomo das Nagocs U nidas : Banco Internaciona l para Reeonstrugao e D esenvolvimento ( H IR D ) c o Eundo M on ela n o 

Internacional f l ' M I ) 
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razao das peculiaridades da estrutura socio-economica desses paises, que se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C2r2CtQrilQUQm p e l a producao agricola pn'man'o-expotiadora, em contraste com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 dinamismo das estruturas dos centros industrializados. Isso porque existiria 

uma assimetria entre Centro e Periferia na formagao dos custos de seus 

produtos em consequencia da diferenga de comportamento da demanda dos 

produtos primarios em relagao a demanda dos manufaturados, (a elasticidade-

renda da procura dos produtos primarios e baixa, e a dos produtos 

manufaturados e alta) como tambem, da diferenga na situagao do mercado de 

trabalho e na organizagao sindical entre o centro e a periferia. 2 Prebisch e a 

CEPAL inauguravam, assim, a teoria da "Deterioragao dos Termos de 

Intercambio", mediante a qual, explicavam que a dinamica desse processo de 

transferencia de recursos para o exterior havia impedido a diversificagao das 

estruturas produtivas e provocado um lento crescimento do mercado interno. 

Nesse sentido, passam a defender a via da industrializagao como o unico 

caminho real para os paises perifericos escaparem aos constrangimentos da 

ordem internacional existente. Prebisch, na Conferencia de Havana, expoe um 

documento, que se transformou no manifesto fundador da escola cepalina, 

conclamando os paises latino-americanos a engajarem-se na industrializagao. 3 

No entanto, observava que, naquelas circunstancias do comercio exterior, este 

processo nao podia ser espontaneo. Os paises da periferia para se 

desenvolverem necessitavam da agao deliberada da planificagao estatal, como 

instrumento corretor dos desequilibrios, pois, a dinamica espontanea do 

sistema, por si so, seria insuficiente para impulsiona-lo. Em vista disso, os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 E E 1RTAIX) , Celscv A fantasia organizada Rio dc Janeiro: Pa/ c Terra , 1985 

1 M A N ITXIA, ( iu u lo Econorrna politica b rasileita . Rio de Janeiro: Vo/es, 1984 
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governos deveriam assumir a orientacao do processo de desenvolvimento 

levando adiante uma politica de industrializagao preventiva desses 

desequilibrios externos e internos. Essa politica teria como objetivo promover 

modificacoes na composigao das importacoes. Surge, assim, o fundamento da 

tese da "Substituigao de Importagao", que serviu de base a industrializagao 

periferica e apoiava-se na explicagao de que a substituigao espontanea das 

importagoes envolvia elevado custo social, pois ja era fruto do desequilibrio. 

Cabia programar a substituigao de importagao, a fim de se buscar uma linha de 

desenvolvimento equilibrado. 

A teoria da "Deterioragao dos Termos de Intercambio" e a tese da 

"Substituigao de Importagao" trazem implicito o pensamento que irradiava da 

CEPAL, em cuja mensagem evidenciava-se, nao apenas a tese de que os 

paises da periferia deviam programar o seu desenvolvimento - combinando a 

agao dos mercados com o planejamento - mas, tambem, a grande 

preocupagao contida nas interpretagoes sobre os processos de 

desenvolvimento daquela epoca com os desequilibrios e disparidades, tanto na 

dinamica da economia internacional como no interior das economias nacionais. 

Segundo a "Teoria da Deterioragao dos Termos de Intercambio", a falta de 

integragao interna das economias perifericas, causando intensa 

descontinuidade entre regioes mais avangadas e regioes bastante atrasadas, 

tolhia a possibilidade dessas economias se capitalizarem e difundirem os 

efeitos das modestas melhorias de produtividade, enquanto os centros 

desenvolvidos - formados por estruturas produtivas mais homogeneas e mais 

industrializadas - produzindo uma gama diversificada de produtos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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principalmente para o mercado interno, desfrutavam de todo o seu avango e 

difusao tecnologica. 4 

Assim, pautada nos marcos metodologicos keynesianos, a Cepal, 

demonstrava, em suas teses, nao confiar na livre determinacao das forgas dos 

mercados internacionais e nacionais, como agente fomentador do processo de 

industrializagao nos paises subdesenvolvidos, de uma forma integradora e 

equilibrada, cabendo a agao planificadora do Estado superar esta limitagao. 

Percebe-se, que a preocupagao com a industrializagao estava anexada ao 

empenho em reduzir as desigualdades atraves da integragao economica, 

desde que, com a decisiva participagao do Estado, enquanto principal promotor 

do desenvolvimento industrial. A agao do Estado aparece como o corolario 

natural dos problemas estruturais especificos produzidos pelas condigoes 

perifericas. 

Celso Furtado, em seu livro a "Fantasia Desfeita", apresenta as ideias 

cepalinas como o pensamento mais avangado surgido na America Latina, que 

foi abragado e defendido pelos setores progressistas, tornando-se uma grande 

forga, a ponto de chegar "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA orientar a politica do governo dos Estados Unidos 

nas areas subdesenvolvidas do hemisferio" E cita, como exemplo, o fato do 

governo norte-americano ter se oferecido, na conferencia que se realizou em 

Punta del Este, 5 em Montevideu, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"para apoiar os governos latino-americanos que adotassem politicas 

de desenvolvimento incorporadoras de aut&nticas reformas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' I bid zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' IH JN TA O KI . KS TK - Reuniao especial do Conselho Inlera inencano Kconomico c Socia l , da O KA , que rea lizou - sc em 1961, c m M ontevideu , na 

qual foi aprovado o docu niento que eslabcleceu a Alianca para o lYogresso ( l^ opos ta norte americana, do presidente John !•' Kennedy) . 
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estruturais, inclusive e principalmente, a agrdria e se orientassem 

para a adogao de formas adequadas de planejamento"6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do ponto de vista de Celso FurtadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "abria-se uma nova era na cooperagao com 

os Estados Unidos". 

Entretanto, nao e bem assim que Mandel interpreta "a raiz principal de 

toda a ideologia desenvolvimentista" fomentada no terceiro mundo pelos 

governantes dos paises desenvolvidos. Esse fato teria sido determinado pela 

mudanga ocorrida, apos a segunda guerra mundial e principalmente apos a 

guerra da Coreia, 7 em 1950, na estrutura do capital monopolista nos paises 

imperialistas. O modelo das industrias de exportagao monopolista teria 

mudado, cada vez mais, para as industrias de maquinas, veiculos e bens de 

equipamento, ao inves das exportagoes de bens de consumo, carbono e ago, 

que caracterizaram o seculo XIX e inicio do seculo XX. Nao convinha mais, ao 

capital monopolista, produzir materias-primas, nos paises subdesenvolvidos, 

utilizando forga de trabalho "escrava", quando se tornava mais vantajoso 

baratear as materias-primas mediante metodos industrials mais avangados, 

nos paises industrializados (borracha sintetica, fibras sinteticas, etc.). Ao inves 

das materias primas, o que interessava, agora - em razao dos gastos cada vez 

maiores em projetos de inversao de capital fixo (maquinas e equipamentos) -

seria construir novas fabricas e complexos produtivos. Em vista disso - do 

peso que essas mercadorias passaram a ter no pacote de exportagao dos 

paises imperialistas - teria nascido um crescente interesse, por parte dos 

grupos monopolistas, na industrializagao do terceiro mundo, que se tornava zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" I I J R I ' A I X ) , Co lso A Fantasia Dcsfc i ta. R i o dc Janeiro: Paz c T e rra. 1989 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 I >cpois da ytlcira da Coreia . hou vc u rn barateamcnlo das materias - primas devido a eompcticao das mercadorias produzidas pelo trabalho mais 

p rodu livo da indlis lr ia modema em grande escala. cnndu zindo ao desintcrcsse dos monopolios pelas materias - primas naturals produzidas nos paises do 

terceiro mu ndo 
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agora mais um suporte, juntamente a expansao tecnologica nos paises 

avangados, da nova politica de investimentos em larga escala. Ademais, diz o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao e posslvel vender maquinas aos paises coloniais se nao Ihes 

permite usa-las"8 Por conseguinte, para Mandel, quando o ramo produtor e 

exportador de bens de equipamento passam a predominar, nos paises 

imperialistas, sobre aquele que produz e exporta bens de consumo (inclusive 

de consumo duraveis), o imperialismo passa a ter interesse num certo grau de 

industrializagao dos paises subdesenvolvidos. A razao estaria na necessidade 

de buscar clientes em todo o mundo para sua produgao. Essa transformagao 

na estrutura do capital monopolista teria lavado a uma modificagao nas 

relagoes entre as fragoes da classe burguesa internacional, o que, por sua vez, 

teria produzido, como resultado, uma modificagao no bloco dominante em 

alguns paises do mundo subdesenvolvido. O bloco dominante classico, que se 

constituia, nesses paises, dos grandes latifundiarios, da burguesia 

intermediaria e do capital imperialista controlador da produgao de materias-

primas e de produtos primarios, nao teria tido interesse na industrializagao em 

grande escala. 0 que iria ser diferente com o novo bloco dominante que passa 

a ser representado pelos monopolios capitalistas nativos, pelos tecnocratas do 

Estado e pelas multinacionais interessadas na exportagao de equipamentos 

industrials. O autor mostra como as modificagoes estruturais nos paises 

imperialistas alteraram, em alguns paises subdesenvolvidos, tanto a 

composigao do bloco dominante, quanto a composigao social, pois nesses 

paises ocorriam grandes comogoes. 9 Guido Mantega, por sua vez, ao analisar 

a economia politica brasileira, mostra como a ideologia desenvolvimentista, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K M A M ) E I E r n e s t Kl capita lismo tardio Mexico: Kdicioncs Kra, 1979 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

41 



ANGELA MARIA METRITEJO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

com seu projeto de desenvolvimento da nascente burguesia industrial, ao se 

irradiar no Brasil, modifica a correlagao de forgas no seio das classes 

dominantes a favor de novos segmentos com base na acumulagao industrial e 

financeira, em prejuizo dos segmentos agroexportadores, como tambem, 

institucionaliza o poder politico das forgas populares, que vinham conquistando 

espago no cenario politico do pais ja ha algumas decadas. 1 0 

De modo igual, para Mandel, outro instrumento de grande pressao, teria 

sido os movimentos de rebeliao e de liberagao que surgiram entre os povos do 

chamado terceiro mundo depois que o declinio das exportagoes de materias-

primas, nesses paises, conduziu-os ao empobrecimento relativo e, em alguns 

casos, absoluto, debilitando-os politicamente. 1 1 No Brasil torna-se patente o 

caso das ligas camponesas. Na verdade, movimentos politicos propagavam-se 

em toda a America Latina, principalmente apos a revolugao cubana, em 1959, 

repercutindo na maneira dos Estados Unidos se manifestar frente a tais 

pressoes. O carater socialista do novo regime cubano, ameagando toda a 

America Latina, vai coagir os Estados Unidos a acionar metodos de luta 

inteiramente diferentes das formas repressoras de agir do periodo 

macarthista, 1 2 passando a ressaltar varios aspectos do desenvolvimento 

economico e social da America Latina e a buscar instrumentos para concretiza-

los que vao exprimir-se atraves do programa da Alianga para o Progresso. 1 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v M A N D E E , Ernest. M a rx is rno revolu ciona rio atual. Rio de Janeiro: Zahar, 1981 

1 0 M A N TKO A , Ou ido. Op. cit. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 M A N DE L , Ernes. HI capitalismo lardio. Mexico: Hdiciones l ir a , S. A., 1979. 

1 2 O movimento macarlhisla consist iu em uma eampanha sisteinatica contra comunistas ou suspeitos dc atividades cornunizantes. ocorrida rios E U A nos anos 

cinqt'ienta A deiiommacao dcriva do nomc do scnador repub licano Joseph McCarthy, seu mais fervoroso adepto. lisse episodic) ticou conhecido como "caga as 

b n ixa s " e forain atacados todos os defensores do New .Deal, que eram chamados a depor diante de corriissdcs dc tnquerito do Senado. 

™ Esse programa, como ja foi d ito anterionnente, loi proposto pelo presidente John F. Kennedy c Grniado pela grande maioria dos governos da regiao na 

Conferctieia Interamericana para o Deseuvolvimcnlo social e Economico da America la tin a rcimiao cs|>ecial do Cousclho Inlcrajnericano .Economico c Social 

da < >EA (< >iganizaguo dos Estados Americanos) lealiziida em Piu ila del Lisle, em agoslo de IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lH>l, em Montevideo. 0§ participanles proclaniavam sua decisao de 

assoctar-se niun eslbrgo conmni. para alciU icar o progresso economico mais acclerado e a justiga social mais ampla para sens povos, rcspcitando a dignidadc do 

ti< iiiiL'ni e a lilierdade put)] tea. Abi'iu igendo urn periotlo de de/ anos (1 961 1 9 " 1 ). o programa visiiva concretainentc alein da industriali/agao, redtstribu ir a renda, 

eliminar o analfabctismo, Lazcr a rclb rma agraria, dcsenvolvcr projetos de habitagao popu lar c fazer a integracao das economias latino-amcricanas por um mercado 
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Ricardo Bielschowskv, funcionario da Oficina da CEPAL 6 m Brasilia, fala sobre 

0 torn politico "social domocrata" da nova posicao norte-americana depois da 

Revolugao Cubana. 1 4 A razao desta virada norte-americana e respondida pelo 

proprio Che Guevara, presente na Conferencia de Punta del Este, salientando, 

com ironia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que os paises latinos deveriam agradecer a Cuba pelos novos 

projetos de Kennedy no piano das relagoes interamericanas".15 

Sem nenhuma duvida, a Alianca para o Progresso representou uma 

resposta a Revolugao Cubana que se apresentava mais ameagadora para os 

Estados Unidos, no ambito da America Latina, do que a Revolugao Russa, 

dado que, i) assistia-se, no ocidente, a primeira ruptura de um pais com o 

sistema de dominagao norte-americano; ii) as conquistas sociais alcangadas 

pela sociedade cubana atingiam o amago das aspiragoes da esquerda no 

continente americano, pautadas na construgao de uma sociedade soberana 

que priorizasse os investimentos sociais independentemente dos mecanismos 

de mercado; iii) e mais, as posigoes de Cuba em relagao a politica internacional 

mostravam-se mais radicals na sua politica de apoio aos movimentos 

revolucionarios na America Latina, do que as vias reformistas de luta pelo 

poder pregadas pelos PCs em toda a regiao. 1 6 

Em vista disso, a essa posigao reformista, suave, comandada pelo 

Partido Comunista e pelos nacionalistas em geral - ressaltando as rupturas 

com o imperialismo e com o latifundio como plataforma nacional, democratica e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

comiun. A Ooordenagao e o controle do programa da Alianca cstavam a cargo do Conselbo Interamcricano Economico c Social, em colaboracao com o B ID 

(Banco Interamericano de Dcsenvolvinicu lo). A LA EC" (Associacao Latina Americana de Eivrc Comercio). KM I (Kundo Monetario Internacional). B IRD (Banco 

Internacional para a Reoow tmoio e Desenvolvimento) e, finalmeme, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C E P A L (Comissao Ixon omica da O N U para a America Latins ). 

1 4 BI EL SCHOWSK Y , Ricardo. "Kvolu cion dc las Ideas de la O H P A E " . In Rcvis ta de la Cepa l, Santiago do C h ile: N u mer o Kxtraord ina r io, Octu b re , 

1998. 

1 3 M A R TI N S E T I . n o . Joao R. Os l«slados U nidos e a gu errilha . In O ritica marxis la . S. Pau lo: Xama , n°5, 1997. 

1 6 Qu ando ir rompeu a Revolugao Cubana, os l*Cs, em toda Amer ica l a tin a , haviam enveredado pela "Via reib nmis la ", defendendo o ib r la lecimento diis 

forcas nacionais piogressistas contra o imper ia lismo norte- americano IX* acordo com essa as contradigoes principa is , aquele momento, es lariam entre 

a nagao e u imper ia lismo. entre as Ibigas produ tivas em desenvolvimento e as relagoes de produgao semifeudais na agrieu ltu ia indicando. dessa forma, 

como meio de superar essas apostgoes a lu ta pela formagao de u ma burguesia nacional 
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popular - vai alinhar-se uma outra considerada esquerda revolucionaria, de 

carater socialista, que encontrava na vitoria de Cuba uma de suas grandes 

bandeiras de propaganda para propor a estrategia armada como caminho de 

resolucao para a crise no continente. A produgao teorica de toda a America 

Latina passa a girar em torno dessas questoes durante toda a decada de 

sessenta, esgotando-se apenas em 1967, inicio do chamado "Milagre 

brasileiro", que vai representar um momento determinante na preocupagao 

teorica e nas lutas politicas de todo continente latino-americano. E evidente 

que controversias como essas, nas quais discutia-se se a revolugao latino-

americana deveria ser antifeudal ou anticapitalista, traziam implicagoes 

politicas muito graves e ameagavam a lideranga dos Estados Unidos na 

America Latina. 

E nesse contexto, que a CEPAL, como um dos membros da 

coordenagao e controle do programa da "Alianga para o Progresso", vai 

representar o organismo que, com suas ideias, liderara na America Latina as 

medidas de contratendencia das classes capitalistas regionais e internacionais 

transformando-se numa forga ideologica que vai aglutinar em torno de um 

projeto de desenvolvimento, o "estatal-desenvolvimentismo", todos os 

segmentos da sociedade: as oligarquias agroexportadoras, o empresariado 

industrial, os setores da classe media urbana e o crescente proletariado. 

Tratava-se de seduzir e cooptar para o novo projeto social os movimentos 

sociais e as pressoes populares que se acumulavam. Bielschowsky ressalta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Durante toda a dGcada, [de sessenta] a CEPAL manteria um dtelogo 

com as posigOes politicas moderadas, situadas inclusive a direita do 

espectro politico, assim como com o mundo da diplomacia 

internacional, em Vcirias Areas: na mobilizagSo da Alianga para o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Progresso, no tema da integragSo regional e da ALALCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Associacao 

Latino-Americana de Livre Comercio], na criagSo da UNCTAD 

[Conferencia das Nacoes Unidas para o Comercio e 

Desenvolvimento], e na multiplicagSo da assistencia tecnica em 

planificagao indicativa aos governos da regiSo. A modernizagSo das 

tecnoburocracias latino-americanas se beneficiou muito do trabalho 

da CEPAL e do ILPES nesse periodo".17 

No caso especifico do Brasil, Guido Mantega dar a conhecer o grau de 

contigiiidade que tinham as ideias desenvolvimentistas, advindas da CEPAL, 

com as propostas do relatorio da Comissao Mista Brasil/Estados Unidos 

(1951/53) elaborado, em parte, por tecnicos norte-americanos e por membros 

do governo brasileiro. Para o autor: 

"(...) a ComissSo Mista elaborou uma politica de desenvolvimento 

muito proxima daquela sugerida pela CEPAL e seus seguidores, 

baseada sobretudo na industrializagSo e na elevagSo das margens de 

poupanga interna com forte apelo ao Capital estrangeiro".18 

Foi ela, a Comissao Mista, que deu origem ao primeiro banco de 

investimento criado no pais - o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico (BNDE) - armando o Estado com os meios financeiros para 

promover uma verdadeira politica de industrializagao. 

Mantega faz ver que numa epoca em que a acumulacao de capital 

surgia em escala monopolista e em que a acumulacao industrial despontava 

como o setor privilegiado de valorizagao do capital, criar as condigoes para 

promover a reestruturagao produtiva da economia brasileira rumo as 

necessidades expansionistas do capital monopolista, tornava-se, sem sombra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" l i l K I . S C l I O W S K Y . Ricardo (>p cil . 

" M A N T K O A , G u ido. O p cit 
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de duvida, o objetivo basico de ambos governos Brasil e Estados Unidos e, 

conseqUentemente, da Comissao. Nessa diregao, em busca da expansao 

industrial a Comissao Mista, compartilhando com o pensamento cepalino, 

mostrava a necessidade de remover todos os obstaculos herdados das formas 

arcaicas de uma agricultura feudal, e de promover atraves da industrializagao a 

integragao dos mercados regionais num grande mercado nacional. Com essa 

intengao aconselhava ao governo brasileiro a elaboragao de programas que 

dessem prioridade aos investimentos em infra-estruturas (fornecimentos de 

energia, transporte e insumos basicos); na maior expansao da produgao 

agricola e na ampliagao de fabricas existentes e instalagao de novas; bem 

como, na descentralizagao da industria, propiciando uma distribuigao mais 

equilibrada do poder. 

A proposito, o PCB, do mesmo modo, tambem apreendia a dinamica da 

sociedade brasileira dos anos 50 e 60, reconhecendo nas relagoes de 

produgao semifeudais - que dominavam, segundo eles, o campo brasileiro -

obstaculos para o pleno desenvolvimento das forgas produtivas e para o 

fortalecimento da burguesia nacional. Em vista disso, a revolugao socialista 

passaria primeiro pela "revolugao nacional democratica burguesa", a fim de que 

fossem eliminados os restos feudais, libertada a populagao brasileira da 

miseria e estabelecido, finalmente, uma sociedade democratica. 

Desse modo, a ideia de que faltava remover os obstaculos criados pelas 

instituigoes arcaicas - enraizadas a uma estrutura economica semifeudal, 

voltada para uma produgao primario-exportadora com habitos especulativos de 

comercio - e que apenas a formagao de uma nova classe empreendedora da 

burguesia nacional, regida pelo Estado, poderia supera-los, emergia cada vez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mais, sendo avidamente acolhida pelos grupos politicos de esquerda e de 

direta, tornando-se uma forga coletiva e transformando-se no novo poder 

politico-ideologico. Todos defendiam um projeto de desenvolvimento que iria 

modificar as correlagdes de forgas no seio das classes dominantes em prol dos 

novos segmentos com base na acumulagao industrial e em detrimento dos 

segmentos agroexportadores. 

Mantega refere-se ainda as fontes de recursos sugeridos pela Comissao 

Mista para viabilizar esses programas que - embora para ela se afigurasse a 

essencialidade dos fundos publicos em alguns setores basicos - aconselhava 

diante da insuficiencia da poupanga interna, igualmente aos cepalinos, apelar 

para a poupanga externa. O autor evidencia, ainda, que o PCB, igualmente a 

CEPAL,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "criticava o imperialismo comercial espoliativo e incentivava o capital 

externo a participar da industrializagao".19 Por conseguinte, a ideia de que o 

capital externo poderia ser muito proveitoso, na medida que forneceria meios 

de pagamento para importar equipamentos e diversificar as estruturas 

produtivas, tambem prevalecia na epoca e expressava os sentimentos coletivos 

de toda a sociedade. 

A tese defendida por Guido Mantega e que as ideias cepalinas 

desenvolvimentistas e seus desdobramentos "nortearam os passos dos 

governos populistas brasileiros, abrindo caminho para a plena implantagao do 

capitalismo monopolista no pais e a fase mais avangada do imperialismo"20 A 

contradigao estaria apenas nos designios que a CEPAL explicitava pretender zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ib id 

' Ib id zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atingir e os meios que utilizava para alcanca-los. Mas, nesse caso, Mantega 

pode defender essa mesma tese para o PCB. 

Na verdade a luta antiimperialista que preponderava na epoca -

colocando num piano secundario as contradicoes entre a burguesia industrial e 

o proletariado, quando comparadas com as que ambos tinham em relacao aos 

latifundiarios feudais - investia apenas contra uma das manifestacoes 

especificas do imperialismo, justamente, aquela ligada as transacoes 

comerciais e escoamento dos produtos primarios exportadores. Isto e 

reconhecido por Mantega. Para esse autor, nao existia nenhuma ambiguidade 

entre o projeto da CEPAL, de desenvolvimento interno, nacional, e o seu 

convite ao capital estrangeiro. Pois, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "ao eleger o desenvolvimento capitalista auto centrado como alvo 

mdximo de suas preocupac&es, essa instituicSo torna perfeitamente 

coerente a entrada de capital estrangeiro que contribua para isso 

(...)". 

E logo em seguida diz que 

"nSo se pode deixar de dar razSo a CEPAL neste aspecto, pois, sem 

duvida, o capital estrangeiro investido na industria de transformagSo 

impulsiona a acumulacao local, desde que se feche os olhos para o 

tipo de desenvolvimento assim gerado e para as consequ&ncias 

sociais que dele podem resultar".21 

Mas, Mantega ve, nos interesses nacionais, "o alvo maximo" que 

norteava a estrategia de desenvolvimento da CEPAL, sendo o capital 

estrangeiro convidado a contribuir. E nao o contrario, que o pensamento 

cepalino prevaleceu e dominou uma epoca, principalmente porque expressava 

os interesses primordiais dos grupos monopolistas internacionais produtores e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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exportadores de maquinas e equipamentos industrials, que passam a 

predominar nos paises imperialistas e a integrar no seu projeto os novos 

segmentos da burguesia latino-americana, apoiados na acumulagao industrial, 

para os quais, a CEPAL vai fornecer os instrumentos a fim de definirem e 

defenderem uma politica de industrializagao para o Brasil. Nesse sentido, a 

CEPAL tinha suas razoes quando defendia que o caminho da industrializagao, 

para todos os paises da America Latina, tornava-se muito mais um imperativo 

do que uma opgao. Imperativo, no sentido de obediencia a ordem estabelecida 

das coisas, que nao poderia ser desafiada em sua racionalidade natural. 

Estaria ai a visao mistificadora da ideologia, mediante a qual, tenta-se 

convencer que a defesa de uma industrializagao voltada para a formagao do 

mercado interno e moldada pela substituigao de importagoes estaria ligada a 

necessidade de consolidar uma situagao de desenvolvimento auto-sustentado 

baseado em impulsos dinamicos internos, tal como ocorria nas economias 

capitalistas avangadas, e nao como o meio de abrir as possibilidades de 

investimentos de baixo risco e de alta rentabilidade para as empresas 

multinacionais produtoras e exportadoras de bens de capital. Bielschowsky 

observa que e equivocada a ideia de que a CEPAL propunha um 

desenvolvimento "autarquico", ao contrario, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"havia uma reiteragSo recorrente de que o processo substitutivo s6 

alterava a composigSo das importagdes. Mais ainda, o crescimento 

econdmico geraria uma pressSo inevtevel para a expansSo das 

mesmas e os paises centrais sd podiam ganhar com a 

industrializagao da periferia e com uma maior abertura a importagao 

de produtos originados nela. Portanto, se sustentava que havia uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" ib id 
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ampla "solidariedade intrinseca" entre a industrializagao e a expansao 

do comercio internacional"22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por conseguinte, uma politica deliberada de desenvolvimento industrial 

para a America Latina era defendida firmemente como uma solugao feliz para 

veneer todos os problemas e obstaculos existentes no seu caminho. 

Obstaculos esses, cuja existencia era admitida, diante do confronto de forgas 

entre as classes que prevalecia na epoca, mas, cujas solugoes nao podia 

conduzir absolutamente a lugar nenhum - sob o ponto de vista das classes 

subalternas - porque representava uma alternativa estrategica de dominagao 

burguesa para a America Latina em face das novas exigencias do capital 

monopolista e dos movimentos de rebeliao que eclodiam nesses paises, e nao 

"tipos ideais" artificialmente construfdos, como se queria demonstrar. Assim, 

teria sido, portanto, no confronto de projetos politicos estrategicos e 

diferenciados - a medida que as classes definiam e redefiniam suas 

respectivas posigoes - que o ideario desenvolvimentista vai sendo construido, 

ou seja, combinando as novas exigencias do capital monopolista e do 

movimento operario. 

Portanto, o importante e responder porque determinado pensamento 

influencia uma epoca, opera transformagoes e vem a converter-se em uma 

"visao do mundo". A realidade tern mostrado que sao aquelas tendencias 

intelectuais, que tern como imperativo assegurar a compatibilidade entre a 

estrutura categorial e as estrategias ideologicas das classes dominantes, que 

em geral sao adotadas, pelos meios culturais de divulgagao, como o criterio 

legitimo de avaliagao e como exemplo de objetividade cientlfica. 2 3 E a ideologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" l l l l ' X S C I I O W S K Y , R ica ido Op. cit. 

n

 M H S / . A R O S , Islvan O poder da ideologia Sao Paulo: Knsaio, 1996 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dominante que geralmente tern uma capacidade muito maior de estipular aquilo 

que pode ser considerado como criterio legitimo de avaliagao do conflito, nao 

apenas porque controla efetivamente as instituigoes culturais e politicas da 

sociedade, mas gracas a vantagem da "mistificagao", por meio da qual as 

pessoas que sofrem as consequencias da ordem estabelecida podem ser 

induzidas a endossar, "consensualmente", valores e politicas praticas que sao 

de fato absolutamente contrarios a seus interesses vitais, como observa 

Meszaros. Para o autor, esse poder da "mistificagao" sobre o adversario seria 

privilegio da ideologia dominante pela simples razao que as ideologias criticas 

que tentam negar a ordem estabelecida nao teria nada a oferecer. Todavia, o 

tipo de racionalidade, que perpassa nesse pensamento dominante com seus 

indicadores praticos bem fundamentados e estimulos mobilizadores 

direcionando as agoes, vai sendo construido no confronto entre as classes. 

Para Meszaros representa "a consciencia pratica" necessaria atraves da qual 

as principals classes da sociedade se relacionam e se confrontam abertamente 

articulando sua visao da ordem social como um todo abrangente. E Goldman, 

por sua vez, elabora a nogao de "consciencia possivel" das classes que 

compoem a sociedade para compreender a natureza das "visoes do mundo", 

que se tornam coerentes em seu proprio campo de agao. Na verdade, as ideias 

que eclodiram na America Latina apos a revolugao russa, a vitoria da revolugao 

chinesa e principalmente da revolugao cubana, inspiraram as teorias 

conciliatorias, reformistas, que, se por um lado, reconheciam a exploragao 

imperialista, por outro, tentavam mostrar a inalterabilidade dos valores que 

sustentavam os poderes existentes. A meta era a eliminagao do conflito mais 

fundamental entre as classes, cujo objetivo esta relacionado a interesses e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estrategias diferenciadas formuladas a favor ou contra o prosseguimento da 

r e p r o d u g a o de determinada ordem social. E tern sido nas formas ideologicas 

orientadas para a pratica que esse conflito mais importante se resolve. E essa 

orientagao pratica que define tambem a racionalidade do discurso ideologico. 

Portanto, sao nessas transformacoes - que se produziram nas 

condigoes em que existia e se desenvolvia o capitalismo em escala mundial, 

nesse periodo de expansao - e nao em qualquer outro tipo de consideragao 

politico-filantropica, que se deve buscar respostas para o subito interesse dos 

paises industrializados em fomentar as ideias desenvolvimentistas nos paises 

do terceiro mundo, bem como, para a forga ideologica que elas passaram a ter 

na cultura desses paises. Desse modo, as ideias desenvolvimentistas da 

CEPAL, devem ser vistas como parte de uma ideologia mais ampla associada 

a uma dinamica do capitalismo do pos-guerra, em nivel global, no sentido de se 

criar contratendencias e desacelerar as contradigoes mais prementes do 

capitalismo, bem como, integrar as classes sociais rebeldes e evitar as 

explosoes politicas. Para garantir a sobrevivencia do sistema capitalista, fazia-

se necessario a elaboragao de novos metodos de explicagao e intervengao que 

se configuravam na proclamagao de uma ordem social que eliminaria 

gradualmente toda possibilidade de crise, e formas tradicionais de dominagao 

classista, dando lugar a uma "sociedade regimentada", na fungao reguladora 

de um Estado burocratico, neutro, entre as classes e organizado sobre 

principios tecnicos. E assim que a CEPAL apresenta o sistema economico, 

como dependente da agao politica, como algo que resulta de decisoes 

tecnicas. Como se o avango das condigoes material-produtivas, sob a egide da 

burguesia industrial, nao tivesse absolutamente nada a ver com as condigoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da existencia humana em todos os seus aspectos. Residiria ai toda a 

mistificagao do pensamento desenvolvimentista cepalino. 

Realmente, as relagoes que os Estados Unidos mantiveram com os 

paises da America Latina sempre se revelaram suficientemente forte, o que 

torna dificil identificar, nesses ultimos, alguma indicagao de soberania nacional, 

ao contrario, esses paises fizeram-se alem de atrasados, dependentes, 

servindo continuamente de valvula de seguranga as tendencias de 

superprodugao periodicas inerentes a economia capitalista. O capital 

estrangeiro sempre exerceu um dominio muito forte sobre o processo de 

acumulagao de capital nos paises da America Latina, o que conduziu o 

desenvolvimento economico desses paises a uma condigao complementar do 

desenvolvimento da economia da metropole, e, particularmente, no pos-guerra, 

dos Estados Unidos. Tudo isso se torna evidente na medida em que a 

preocupagao em induzir a industrializagao nos paises subdesenvolvidos 

somente desponta com a necessidade de ampliagao de mercados externos 

para as grandes empresas de maquinas, veiculos e equipamentos dos paises 

ricos, a fim de superar os limites da demanda efetiva interna desses paises, 

principalmente com as grandes perdas sofridas pelo capitalismo com a 

extensao do mundo socialista (perda de campos de investimentos, perda dos 

mercados, enfim, perda em todos os pianos). E mais, a expansao do mercado 

de bens de capital exigia, em certa medida, um papel muito especial do Estado 

no sistema geral de produgao e planificagao do conjunto da economia. O 

Estado era o unico capaz de assumir uma variedade de obrigagoes na area 

dos investimentos vitais para essas empresas, ou seja, em infra-estruturas (de 

transporte, energia, etc.), na fundagao de industrias pesadas (siderurgica, 
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O processo de desenvolvimento era concebido pela CEPAL como algo 

que alem de requerer urn excedente economico exigia apropriadas condicoes 

socio-poli'ticas, bem como uma intervencao reguladora e orientadora do Estado 

para corrigir as distorcoes mercadologicas. Tinha, portanto uma visao integral 

de desenvolvimento ligando-o nao apenas aos aspectos economicos, mas 

tambem aos direitos (formais) politicos e sociais. Nesse sentido, o processo de 

industrializacao era visto vinculado aos direitos e garantias civicas e sociais -

mediante as politicas publicas - nao podendo estar superposto a luta contra as 

desigualdades sociais. 

Em relagao ao desenvolvimento especifico da America Latina - tema 

central do seu pensamento - a CEPAL empenhou-se em caracterizar as 

condicoes estruturais do subdesenvolvimento, apontar as suas principals 

causas e os caminhos pelos quais deveria buscar sua recuperacao e 

superacao. Procurava-se, assim superar as desigualdades e colocar o homem 

no centra das atengoes, de tal maneira que a economia passasse a ser vista 

em funcao do desenvolvimento e das potencialidades fisicas e espirituais do 

homem. Em torno dessas ideias havia urn consenso na Comissao Economica 

para a America Latina, multiplicando-se trabalhos sobre a necessidade de 

planificar o desenvolvimento, aprofundar a industrializagao, redistribuir a renda 

e a reforma agraria. 

Enfim, estes elementos centrais sobre urn desenvolvimento orientado 

para valores de "liberdade" e "igualdade" de direitos representavam o clima de 

debate nas Nacoes Unidas, e a CEPAL correspondia com eficiencia na 

America Latina ao mandato que Ihe havia sido conferido. 
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0 que se pretende ressaltar e que se buscava irradiar ideais que deviam 

ser valorizados e buscados, mesmo que na pratica se revelassem longfnquos e 

utopicos. Todos precisavam deseja-los, mesmo que nao pudessem realizar-se. 

Esses ideais requeriam conceitos, categorias que delimitavam o debate. Por 

exemplo, o conceito de nacao estava ligado ao de integragao economica (no 

piano interno) e a soberania (no piano externo). O conceito de "progresso", 

"planejamento" ligava-se a urn futuro humano com avangos na area social e 

moral. Esses conceitos legitimavam-se nos debates porque se associavam ao 

desejo de transformar, atraves da agao planificadora do Estado, uma imagem 

utopica, ideal da sociedade burguesa de mercado, em realidade. Essa 

dimensao mistificadora, ideologica estava intrinsecamente inserida na teoria 

desenvolvimentista, provocada por uma realidade, como urn trago necessario 

imposto pelas circunstancias historicas de uma epoca, a saber, pelas 

exigencias economico-sociais e pelo processo de luta e organizagao das 

classes subalternas. 

Portanto, a ideologia reformista desenvolvimentista nao poderia ter 

desempenhado o papel que teve sem uma conjuntura especifica de 

circunstancias historicas. Sao nas transformagoes que ocorreram nas 

condigoes objetivas e subjetivas de existencia do capitalismo em escala 

mundial, que se pode explicar a verdadeira paixao, numa determinada epoca, 

por parte dos paises capitalistas desenvolvidos em dar ajuda aos paises 

subdesenvolvidos em bastioes de progresso nao revolucionarios, constituindo, 

assim, as raizes principais da ideologia desenvolvimentista. Ou seja, as razoes 

sao inseparaveis da luta entre os capitalistas individuals buscando novas 

oportunidades de lucro, e do processo de acirramento da luta de classes a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nivel internacional e continental no decorrer do pos-guerra. Coloca-se aqui que 

determinados acontecimentos, como a ascensao de urn movimento operario 

cada vez mais politizado e revolucionario, levaram a determinados tipos de 

concessoes entre as partes (empresarios e trabalhadores), que deram origem a 

"consciencia pratica" ou ao "maximo de consciencia possivel" das classes, 

reproduzido no modelo de desenvolvimento capitalista monopolista do pos-

guerra. Pretende-se salientar que as vias de desenvolvimento do sistema 

capitalista tende a ser conduzido atraves dos seus proprios limites internos, ou 

seja, tendo em vista o proprio desenvolvimento das forgas produtivas, instigado 

pela concorrencia e lutas de classes que se transformam todo o tempo em 

barreiras intrinsecas que nao podem mais ser ultrapassadas. 

Em vista disso, as ideias da CEPAL permaneceram hegemonicas ate 

fins da decada de setenta, quando emerge o que se denomina de crise de 

expansao do capital (dificuldades de valorizagao do valor) e passa-se a atribuir 

ao modelo de substituigao de importagao - concebido pelos cepalinos como 

resposta a vulnerabilidade externa dos paises latino-americanos - a maior 

parte dos problemas economicos e a culpar os cepalinos das politicas de 

desenvolvimento voltadas "para dentro" que haviam tornado possivel esta 

estrategia. 

0 novo periodo mundial de crise do capital representa apenas urnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "novo 

cenario do capitalismo tardio em crise, que sucede os 'anos dourados' do 

capitalismo do pos-guerra, e cuja maior caracteristica e dada pela normalidade 

cadtica, onde o 'sujeito' capital em processo cria (e destroi) novos mundos, 

postos como condigao de seu proprio desenvolvimento efetivo". 

>8 
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Eric Hobsbawn apresenta esse perfodo do pos-guerra, em que a teoria 

economica keynesiana convertia-se em ortodoxia, ao mesmo tempo em que a 

economia se internacionalizava e o mundo industrial se expandia por toda 

parte, como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "fase excepcional (...) talvez uma fase unica na historia do 

capitalismo", qualificada, por ele, de "anos dourados". Mas, o que Hobsbawn 

considera excepcional nao e o ciclo de expansao economica, que caracterizou 

esse periodo, mas as "suas consequencias sociais sem precedentes". O 

capitalismo teria finalmente conseguido se libertar da pobreza, desemprego, 

miseria e instabilidade - pelo menos nos paises desenvolvidos - e conquistado 

uma situagao de pleno emprego, de elevado padrao de conforto e urn "Estado 

Providencia" oferecendo protegao nos casos de doenga, desgraga, 

desemprego e velhice. Para Hobsbawn, todos esses logros representam muito 

mais do que urn simples retorno do sistema a sua dinamica geral, apos os 

desacertos do entreguerras. Mesmo porque "o crescimento [dos EUA] nao foi 

maior que nos mais dinamicos periodos anteriores de seu desenvolvimento". O 

capitalismo do pos-guerra teria sido, para ele "deliberadamente reformado a 

ponto de ficar irreconhecivef'. Teria se dado "uma especie de casamento entre 

liberalismo econdmico e democracia social com substanciais emprestimos da 

URSS, que fora pioneira na ideia do planejamento econdmico". A essa proeza, 

o autor atribui, alem da catastrofe do entreguerras e da Grande Depressao, os 

riscos politicos do nazismo e a perspectiva do comunismo sovietico avangar 

sobre as ruinas de economias capitalistas que nao mais funcionavam. 

Hobsbawn nao nega a importancia do avango espetacular na 

internacionalizagao da economia mundial e a revolugao tecnologica 

multiplicando a capacidade produtiva e transformando o mundo, apos a 
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segunda guerra mundial, mas atribui a ameaga externa, que representava a 

Uniao Sovietica, urn peso importante para se compreender as caracteristicas 

tomadas pelas instituigoes burguesas no modelo de desenvolvimento 

capitalista daquela epoca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Durante maio ou menos 30 anos houve consenso entre pensadores 

e fornecedores de decisdes, notadamente nos EUA, acerca do que 

outros paises do lado comunista podiam fazer e o que nao podiam. 

Todos queriam um mundo de produgao e com&rcio externo 

crescentes, pleno emprego, industrializagao e modernizagao e 

estavam preparados para consegui'-lo, se necess&rio por meio de um 

sistematico controle governamental e administragao de economias 

mistas, e da cooperagao com movimentos trabalhistas organizados, 

contanto que nSo fossem comunistas (...). A era de ouro foi uma 

adaptagSo de ideias sovieticas a uma economia capitalista"' 

Ernest Mandel, entretanto, nao ve esse periodo desenvolvimentista, que 

caracterizou o pos-guerra, nomeado por ele de "Capitalismo tardio", como uma 

era gloriosa e excepcional. Para Mandel o aumento da planificagao do Estado e 

da "extensao geral tomada pela legislatura social" estariam ligados as 

crescentes dificuldades encontradas pelo capital, na era monopolista, de se 

valorizar e se reproduzir as custas de seus proprios excedentes. Existiria uma 

tendencia inerente ao capitalismo "de ampliagao da esfera das condigoes 

gerais da produgao", que com a aceleragao das inovagoes tecnologicas passa 

a exigir inversoes de capital, de amplitude cada vez maior, aumentando os 

custos e, consequentemente, os riscos dos investimentos principalmente 

naquelas atividades, que requerem um longo periodo ou existe uma grande 

incerteza no processo de valorizagao de capital. O resultado de tudo isso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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convergiria para que o Estado, cada vez mais, financie as condigoes gerais da 

produgao incorporando um numero cada vez maior de setores produtivos e 

reprodutivos na qualidade de uma socializagao dos custos, sem a qual, esses 

setores nao seriam capazes de responder as necessidades da acumulagao e 

valorizagao capitalista. O Estado passaria a atuar, assim, como um esteio do 

capital privado monopolista, tomando para si a responsabilidade sobre os 

setores que nao produzem resultados imediatos e garantindo oportunidades 

adicionais para inversoes rentaveis em escala sem precedentes. Portanto, a 

linha principal da intervengao estatal dirigir-se-ia para propiciar o conjunto de 

condigoes necessarias a acumulagao e a valorizagao monopolista no periodo 

do capitalismo tardio - momento em que as contradigoes internas do 

capitalismo tornam-se cada vez mais explosivas e dificeis de serem superadas 

- radicando-se, entao, nas proprias exigencias economico-sociais do 

desenvolvimento capitalista. Isto significa que, para Mandel, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"o Estado no "capitalismo tardio" segue sendo o que era no seculo 

XIX, um Estado burgues que em ultima instancia s6 pode representar 

os interesses da classe burguesa (em seu conjunto),sobretudo de 

seus estratos sdcio econdmicos dominantes. 

Mandel concebe o Estado como uma forma especial de realizagao da 

existencia social do capitalismo paralelamente a competigao. Como um 

momento essencial no processo de produgao do capital e nao como um mero 

instrumento politico. Ou seja, alem de fungao repressiva (o exercito, a policia e 

o sistema penal) e integradora (integrar as classes dominadas para assegurar 

1 i b i d 

1 Ib i d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a ideologia dominante)3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teria, tambem, a fungao de garantir as condigoes 

gerais da produgao, que nao podem ser asseguradas pela iniciativa privada. 

Para o autor, "Trata-se de deduzir a fungao do Estado a partir dos imperativos 

da produgao de mercadoria sem deixar de lado as lutas de classe e a 

competigao intercapitais". Nesse sentido, a intervengao do Estado na economia 

e a tendencia a centralizar, cada vez mais, o poder politico no aparato do 

Estado, na era monopolista, seguem sendo impulsionadas pela compulsao a 

valorizar capital, nao passando, portanto, de instrumentos de dominagao da 

burguesia. Do ponto de vista economico, vale-se de "uma extensao adicional 

das fungdes do Estado",4 que passa a financiar as condigoes gerais da 

produgao, absorvendo um numero cada vez maior de setores produtivos, 

socializando assim os custos. Do ponto de vista politico-social, mediante a 

ampliagao da fungao integradora do Estado, que em virtude das ameagas 

sofridas pelas instituigoes burguesas com o crescimento da influencia politica 

do movimento operario, transforma-se em uma enorme maquina de 

manipulagao ideologica para integrar o operario na sociedade capitalista tardia. 

Segundo Mandel, somente nessa diregao pode-se compreender o 

significado que teve, nesse periodo monopolista a "extensao geral da 

legislatura social", cuja razao teria sido 

'uma concessSo ao ascenso da luta de classes empreendida pelo 

proletariado,e teve como objetivo salvaguardar a dominagSo do 

capital contra ataques mais radicals no movimento operario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* " A lu ncao integradora do Kstado, cm diferentes modos do producao ou formacoes socioeconomicas concrctas, se cxercc predommantemcnte atraves 

do diierentes ideologias : magia e r itu a l , filosotia c mora l, d ireilo e politica , " ( ) "cada u ma dessas praticas su pcrcstiu lu ra is desempenha tal papcl cm 

toda sociedade classista" (...) "atraves da instrucao, da educacao, da cu ltu ra , e dos meios de comunicacao. Vorem, antes de tu do, atraves das calegorias 

do pensamcnto predominantes pccu liares a estru lu ra classista dc cada sociedade." M A N D I i L , lamest. ()p. cit. 

4 Para M a n del essa "extensao adiciona l das luncoes do Ivstado" seria conseqUencia dc trcs tracos princtpa is incrcnlcs ao capita lismo monopolis ta : a 

rcducao do tempo de rotacao do capital tixo; a acelcnicao da inovacao tccnologica ; e o cnormc aumento do custo dos grandes projetos dc acumulacao 

capita lista devido a tcrccira rcvolu cao tccnologica , com scu correspondente au mento nos riscos dc qualqucr atraso ou iracasso na valorizacao dos 

cnoimcs volu mes dc capital requendos para isso Ib id zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Correspondeu tambem aos interesses gerais da reprodugSo 

capitalista, ao assegurar a reconstituigao fisica de sua forga de 

trabalho, ali onde esta se achava em perigo devido a 

superexploragSo". 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ele considera falsa a crenga em um "Estado Social", que se baseia em 

uma redistribuigao da renda nacional em favor dos trabalhadores e as 

expensas do capital. Ao contrario, responsabiliza pelo impeto, que as 

conquistas sociais e trabalhistas tomaram nesse periodo, o curso das lutas de 

classe, que, segundo ele, ja anunciava um desenvolvimento nesse sentido e, 

se houve alguma concessao, deveu-se, por um lado, a necessidade da 

"reconstituigao fisica da forga de trabalho" e, por outro, a tentativa de "integrar 

o operario na sociedade capitalista tardia como consumidor, aliado social, 

cidadao, etc", a fim de garantir a dinamica de valorizagao do capital 

monopolista. Ademais, acrescenta que o valor socialmente criado de designio 

publico (os sistemas de seguros e previdencia), assegura ao Estado capitalista 

monopolista uma base material em escala ampliada. 

Portanto, para Mandel, 

"a hipertrofia e a autonomia crescente do Estado capitalista tardio sao 

historicamente um color&rio das dificuldades cada vez maiores para a 

facil valorizagao do capital e a realizagao da mais valia. Refletem a 

crescente falta de confianga do capital em sua capacidade de 

estender ou consolidar seu dominio por meio dos processos 

economicos automdticos. Tambem estSo relacionados a 

intensificagao da luta de classe entre capital e trabalho; em outras 

palavras, a crescente emancipagao da classe operaria da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Ib id zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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subordinagSo total e passiva a ideologia burguesa e seu surgimento, 

nesse periodo, como forga independente na luta politica"6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A garantia pelo Estado da "reconstituigao fisica da forga de trabalho" 

ameagada pela superexploragao - evidenciada por Mandel como um dos 

moveis das politicas sociais, em razao de estar em plena correspondencia "aos 

interesses gerais da reprodugao capitalista" - e destacada, por Paulo Netto,7 

como "um elemento novo" utilizado pelo Estado monopolista para responder as 

lutas de classe, diferenciando-se dos metodos coercitivos, que foram 

peculiares ao capitalismo concorrencial. Essa novidade estaria vinculada "a 

integragao organica", que passa a apresentar-se, nesse periodo monopolista, 

"entre os aparatos privados dos monopdlios e as instituigoes estatais". Os 

obstaculos, cada vez maiores, encontrados pelo capital em se valorizar no 

marco monopolista, dificultando a sua reprodugao, teria desenvolvido a 

necessidade de redimensionar o centro de intervengao do Estado, estendendo 

sua atuagao para finalidades estritamente economicas, de tal maneira, que 

suas fungoes politicas passam a imbricar-se as economicas sobrepondo-se 

umas as outras. No piano economico, o Estado teria se transformado no vetor 

da politica economica, para uso e serventia do monopolio, tomando para si, 

desde entao, a responsabilidade de garantir as condigoes necessarias a 

reprodugao ampliada do capital e, entre tais condigoes, obviamente, encontrar-

se-ia incluida a capacidade viva de trabalho. Em vista disso, "a preservagao e o 

controle continuos da forga de trabalho ocupada e excedente", bem como seu 

padrao de consumo, teria se convertido em "uma fungao estatal de primeira 

ordem", cujo desempenho passa a se realizar atraves de politicas sociais (a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Ib id . 

7 N K ' ITO , Jose Paulo . C ap ita lismo monopolis ts e servico socia l. Sao Pau lo: Cortc/ , 1992. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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regulamentagao das relagdes de trabalho; os sistemas de seguro social; e os 

sistemas de previdencia social). Os sistemas de previdencia social 

(aposentadoria e pensoes), por sua vez, serviriam tambem como instrumentos 

para contrarrestar a tendencia ao subconsumo; para oferecer ao Estado, 

massas de recursos (os fundos que o Estado administra e investe); e para 

redistribuir pelo conjunto da sociedade os custos da exploragao capitalista, 

dispensando apenas os seus unicos beneficiarios: os monopolistas. Em 

contrapartida, no nivel estritamente politico, o Estado, para exercer o jogo 

econdmico da burguesia monopolista, precisaria, tambem, legitimar-se 

politicamente perante as classes subalternas, a fim de dilatar a sua base de 

sustentagao, e o faz pondo em pratica os instrumentos da democracia politica -

institucionalizando os direitos e garantias civicas e sociais, mediante suas 

politicas sociais publicas - que Ihe vao permitir alcangar o consenso social, 

elemento indispensavel para se obter uma aceitagao serena das regras 

estabelecidas pelo jogo econdmico dos monopolios. Para o autor, seria 

inegavel a eficacia dessas politicas sociais, atuando no sentido de oferecer um 

apoio de carater politico e moral "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imagem do Estado como 'social', como 

mediador de interesses conflitantes." Alem disso, o fato dessas politicas sociais 

serem levadas a efeito "a partir de mobilizagdes e pressdes vindas do exterior 

do aparato estatal permitiria que aqueles que conquistam algum atendimento 

se reconhegam como representados nele." 

Netto admite existir uma compatibilidade do Estado monopolista com o 

processo de democratizagao da vida socio-politica, mesmo reconhecendo que 

o sistema de poder joga em favor dos monopolios, no sentido de esvaziar os 

instrumentos participagao politica dos trabalhadores. Ele menciona que 
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crit icas, quando apontam para a possibi l idade das classes subalternas 

mobi l izadas colocarem em risco a ordem burguesa. 

Por conseguinte, segundo Netto, em nenhuma conjuntura o Estado, ao 

fixar suas estrategias, recorreria a apenas uma de tais perspectivas, existindo 

sempre uma complementar idade entre a perspectivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "publics" e "privada". 

Essa ambivalencia das manifestagoes da "questao social" entre a fronteira do 

"publico" e do "privado" na sociedade burguesa da idade monopol ista estaria 

l igada a propria dialetica do processo social da organizagao burguesa "madura 

e consolidada", que propiciaria esse lago de complementar idade efetivo entre 

ambos, como tambem, ofereceria urn largo campo de legitimagao. Ou melhor, 

advir ia "de uma complicada malha de relacdes e conexoes", que estaria 

assentada na invasao dos espagos "privados" pela logica especi f ica do 

capital ismo monopol ista; nos componentes de legitimagao da ordem burguesa; 

e no patr imonio teorico cultural que consagrar ia essa complementar idade entre 

a perspectiva "publica" e "privada" no piano da representagao das ideias. 

Ele evidencia que o monopol io ao invadir "todas as instancias que 

outrora o individuo podia reservar-se como area de autonomia" - ao separar a 

empresa famil iar independente do comando do processo de produgao e 

tambem do poder de realizar o fruto do seu trabalho - alarga e aprofunda em 

grande escala as relagoes sociais capital istas, passando a converter 

prat icamente todos os dominios da existencia humana em servigos. Nesse 

sentido, t ransforma a esfera privada da existencia "num terreno estrito do 

individual'. Signif ica dizer, que nesse processo ocorre simul taneamente a 

el iminagao dos espagos de at ividade coletiva, social (nos quais, o individuo age 

segundo sua propria vontade) ao mesmo tempo que aflui os espagos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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particulares, privativos (produzidos e reproduzidos conforme as exigencias de 

expansao do mercado monopol ista). Na opiniao de Netto, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "privado" nao 

desaparece, simplesmente re toma modif icado por forgas exteriores ao 

individuo, o qual, passa a ter a organizacao de sua vida sob a responsabi l idade 

da soma total das instituigoes monopol istas, que agora determina, satisfaz e 

controla todas as suas necessidades e faculdades. Nesse tipo de sociedade os 

individuos nao mais determinam suas proprias necessidades e satisfagoes, 

mas desempenham apenas fungoes preestabelecidas; t rabalham para si 

mesmo, somente na medida em que trabalham para o sistema monopol ista, 

real izando atividades, que na maioria dos casos nao coincidem com suas 

proprias faculdades e desejos. 

Portanto, a medida que as modal idades de investimento, proprias do 

capital ismo monopol ista, se expandem ampl iando, cada vez mais, as 

perspect ivas da cultura material, vai atraindo, nesse processo compulsivo sem 

limites, areas cada vez mais vastas para a esfera de valorizagao, vindo a se 

"instila(r) pelos poros da vida e em todas as manifestagoes animicas", anal isa o 

autor. 

Assim, a sociedade totalmente organizada e introjetada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"na consci&ncia e no inconsciente do individuo, operando como seu 

prdprio desejo, sua moralidade e satisfagao".(...) "O individuo vive sua 

repressdo 'livremente' como sua prdpria vida: deseja o que supoe que 

ele deve desejar".11 

Desse modo, "o monopolio nao elimina o individuo, mas supoe-no 

necessariamente e necessariamente joga na sua reprodugao enquanto sujeito 

1 1 MAROUSK, I lerbcrt, Kros c civilizagao. Sao Paulo /,ahar l-ditorcs 
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individual" analisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Net to . 1 2 E esse movimento dinamico, que permeia o conjunto 

da vida social na idade monopol ista, que vai manifestar-se na intervencao do 

Estado, visto ser ele seu garantidor. 

Resulta dai , que a substan t ia individualista, uti l izada como componente 

de legitimagao da ordem burguesa, aparece agora, nao mais como uma 

proclamagao das possibi l idades da vontade individual - adequada ao per iodo 

da "livre concorrencia" - mas surge privi legiando as instancias psicologicas da 

existencia social, fazendo progredir a tendencia a psicologizar a vida social, 

estrategia totalmente em harmonia com os processos economicos sociais, que 

a sociedade monopol ista gera para se reproduzir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A proporgSo que a ordem monopdlica invade e devassa com sua 

prdpria Idgica de valorizagSo, o universo inclusive simbolico e afetivo 

- antes tido e havido como reserva psiquica do individuo, mais as 

dimensdes psicologicas, (...) ganham peso".13 

E esse "lastro legitimador", contido na psicologizagao, nao se esgotaria, 

pelo visto, na possibi l idade de responsabi l izar os "sujeitos singulares" pelo seu 

proprio des t ine Ele real izaria, ainda, observa Netto, a contrapart ida, no piano 

individual, "da redefinigao que a ordem monopdlica instaura entre o 'publico' e o 

'privado'" Ou melhor, do ponto de vista do individuo, a psicologizagao atua 

compensando o espago de real izagao autonoma, que Ihe foi subtraido pela 

expansao monopdl ica. Os bens e servigos ao serem ofertados, cada vez mais, 

pelas empresas monopol istas colocam a disposigao dos individuos beneficios, 

que ao faci l i tarem as necessidades da vida contrabalangam e justi f icam o 

1 2 NKTJ'O, Jose I'aulo Op. ("it 

" Ibid. 

72 



CAPITULO III AS CONOICOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMSI OIIICO SOCIAIS MONUPOIISI AS QUE POSSIBILIT ARAM 0 MOOELO Of SENVOI UIMtN IIST A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

controle total, que passa a existir sobre eles, gerando a aquiescencia a ordem 

estabelecida. 

Assim posto, o potencial legit imador da ordem burguesa monopol ista 

implicaria urn tipo novo de relacionamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "personalizado" entre o individuo e 

as i n s t i t u t e s proprias da organizagao monopdl ica. 0 que o autor ressalta e a 

existencia de mecanismos intr insecos a ordem monopdl ica, que possibi l i tam 

urn sistema de controle sobre a consciencia, superando, assim, os 

instrumentos repressivos. A manipulagao da consciencia ocorre atraves da 

coordenagao de toda a existencia humana, pr ivada e publ ica, e de todas as 

reacoes humanas, espontaneas e sol ici tadas. Essa ampl iagao extensiva de 

controles a regioes da consciencia, anter iormente livres, consol ida o sistema de 

controle monopol ico, que passa a despender todo o seu poder de uma forma 

unif icada e intensa, preparando o conteudo para urn novo principio de 

real idade. 

Sob o dominio dos monopdl ios economicos, pol i t icos e culturais a 

repressao torna-se coletiva atraves de agentes, agendas extrafamil iares 

(escola e meios de comunicacao de massa), que f ixam os valores requeridos e 

oferecem o treino perfeito em eficiencia para a conformidade. 0 sofrimento, a 

frustragao e a impotencia do individuo derivam, agora, de urn sistema 

funcionando com alta produtividade e eficiencia. Procedem de uma existencia 

em nivel melhor do que nunca. Desse modo, o impulso agressivo mergulha no 

vacuo e a indignagao ameaga ficar sem qualquer sentido. "Assim repelida, a 

agressao e assim introjetada: a culpa nao e da supressao, mas do 

suprimido"." Com sua consciencia coordenada, sua intimidade abol ida, suas 

'" MAKCUSK, llorbct. Op. f i t 
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emogdes integradas em conformismo, o individuo nao dispoe mais de espaco 

mental suficiente para viver com uma consciencia propria. 

O terceiro elemento considerado por Paulo Netto, que ofereceria 

subsidios para a ordem monopdl ica intervir na "questao social", sob as dticas 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "publico" e do "privado", encontrar-se-ia na tradicao tedrico-cultural 

posit ivista, fundada em urn "esti lo de pensar", que permite legitimar 

constantemente, atraves de argumentos cienti f ico-naturais, a ordem 

estabelecida. O ponto forte ideoldgico estaria, justamente, no axioma da 

identidade entre sociedade e natureza - conf igurado na apl icagao extensiva da 

ideia das leis naturais aos fenomenos humanos - que se encontra presente em 

todas as correntes positivistas, servindo de "base para a negagao da 

necessidade de construgao de uma nova ordem". Existiria uma forca ideoldgica 

nesse natural ismo social, no momento em que constata que o estado de coisas 

existente e natural , necessario, inevitavel e produto de leis invariaveis, 

porquanto fornece uma justi f icativa cienti f ica para a ordem social estabelecida 

tornando inutil e i lusdrio o desejo de interrompe-la ou transforma-la. Legi t ima-

se, assim, o estabelecido e consagra-se "uma predisposigao para aceitar a sua 

evolugao seja em que sentido for", observa o autor. 

Segundo Netto, essa tradicao tedrica cultural ao natural izar a sociedade 

tenderia a situar o social nas suas dimensoes etico-morais, estando ai o 

espago aberto, que permitir ia psicologizar as relagoes sociais. A problematica 

social , segundo o pensamento posit ivista, e reconhecida como urn fenomeno 

exterior as instituigoes da sociedade burguesa derivando, nao de sua propria 

"dinamica e estrutura, mas de urn conjunto de dilemas mentais e morais". Em 

vista disso, os meios propostos para superar ou resolver os problemas sociais 

74 



CAPITULO III AS CONDICOES HISTORICO SOCIAIS MONOPOLISTAS OUE PHSSIBIIII ARAM 0 MODELO DESENUOLUIMENTISTA... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rGstringir-se-iamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "em assegurar convenientemente a todos, primeiro, uma 

educagao normal, depots, urn trabalho regular". Essa forma de solucionar a 

questao seria fruto de urn campo de visibi l idade tedrica que "deseconomiza" ou 

"deshistoriciza" a "questao sociaf e mira todas as atencdes para o "ambito da 

modelagem psicossocial e moral". 

0 apelo a natural izacao da sociedade do discurso positivista, anal isa o 

autor, ao considerar eternos e a-histdricos os fendmenos da vida social, 

acabaria evidenciando a desigualdade social como uma si tuacao natural e 

inevitavel. Os privi legios passariam a ser fendmenos normais, pois numa 

disputa em condigdes iguais e inevitavel que os mais aptos alcancem maiores 

vantagens e prerrogativas. Nesse caso, as tensdes e confl i tos derivados 

dessas desigualdades, poderiam ser conci l iados com a consti tuigao de urn 

sistema de normas morais, que introjetadas nos individuos reduzem os 

comportamentos que se desviam da l inha mestra de conduta. 

Para Netto, e nessa tradigao tedrico-cultural, nos seus aspectos 

metodoldgicos decisivos, que se consti tuira a subs tan t ia cultural, que 

"ressituando o ethos individualista" dara consistencia, no campo das ideias, as 

formas de agao pol i t ica estatal na idade monopol ista. Nela estaria contida a 

justi f icativa cienti f ica de que a essen t i a de urn controle efetivo e operante 

encontrar-se-ia na esfera moral e e justamente a i , que a sua modal idade de 

psicologizagao das relagdes sociais aparecer ia em toda extensao 

A psicologizagao das relagdes sociais teria ido se cristal izando 

defini t ivamente quando o monopdl io consol idava-se entre as grandes guerras 

mundiais - com a inteira moral izagao das teohas sociais abrangentes e a 
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individual izagao dos problemas sociais - e e sobre ela que teria avangado a 

auto-representagao da sociedade burguesa no estagio monopol ista. 

Por conseguinte, tanto os componentes tedrico-culturais e as tendencias 

econdmico-sociais, pecul iares a ordem monopdl ica, teriam oferecido as 

condigdes necessarias para que a intervengao sobre a problematica social 

fosse colocada num patamar compatfvel com a dinamica social e pol i t ica do 

monopdl io, ou seja, sob a perspectiva dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "publico" e do "privado". Nesses dois 

aspectos, tanto do "publico" como do "privado", e a questao da ordem, que 

consti tuir ia o eixo das intervengdes. De urn lado, o trago "publico" da questao 

social, conduzir ia as reformas - regulagao de mecanismos econdmico-sociais e 

pol i t icos - que o desenvolvimento capital ista si tuaria como necessarias; e do 

outro, o "privado", levaria "as indugdes comportamentais sobre os sujeitos 

refratarios as reformas. Desse modo, a complementar idade das perspectivas 

"publica e "privada" se ve assegurada, quando o sistema teorico-cultural abre o 

caminho para converter os problemas sociais em "disfungdes" centradas na 

maior ou menor conformagao dos individuos no desempenho de suas fungdes. 

E nesses estrangulamentos o que entra em cena e o choque com as normas 

de coesao social, no qual, os "desviantes" padecem com o est igma da 

moral idade e com sua reintegragao. 

Entretanto, como ja foi ressaltado, toda essa dinamica do processo 

social nao se real izaria senao nos espagos das lutas de classes. 
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IV. 1 A Questao Regional no Contexto dos Anos 50 e 60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi nesse contexto histdrico-social, compreendendo processos 

econdmico, pol i t ico-social e tedhco-cul tural , apresentado anteriormente, que se 

elaborou, em 1956, as diretrizes do primeiro piano de desenvolvimento 

Regional para o Nordeste do Brasil: o GTDN - Uma Poli t ica de 

Desenvolv imento Econdmico para o Nordeste. Nesse per iodo o discurso sobre 

a Questao Regional inscrevia-se no amago do ideario estatal 

desenvolviment ista, colocando na industrial izagao e no Estado forte, sua base 

de sustentacao. Legado pela corrente keynesiana, esse ideario, que concebia a 

industrial izagao como a forga do desenvolvimento, vai ser abragado por urn 

conjunto heterogeneo de forgas sociais, logo adquir indo urn estatuto na nossa 

cultura. A industrial izagao simbol izava desenvolvimento, saber. Urn saber que 

dava real idade ao sonho de progresso, profetizava a melhoria para a 

populagao e anunciava o triunfo dos setores miseraveis. Tomava corpo, assim, 

uma ideologia desenvolvimentista e tambem intervencionista, pois tudo isso se 

conseguir ia atraves da a g i o plani f icadora do Estado, que passaria a exercer 

urn papel compensatdr io e complementar ao mercado. A teoria da planif icagao 

transformava-se, assim, na ferramenta que iria promover o verdadeiro 

desenvolvimento, que se resumia, afinal, na promogao das potencial idades 

f isicas, mentais e intelectuais do ser humano. Essa doutr ina Econdmica se 

popular iza apds a Conferencia real izada em "Punta del Este", no Uruguai, em 

1961, e a consequents criagao da Al ianga para o Progresso. A partir dai a 

planif icagao, exercida pelo Estado, passa a ser concebida como o 

procedimento apropriado para a execugao de qualquer projeto poli t ico, 
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convertendo-se no sustentaculo da industrial izagao e na garantia do progresso 

de toda a nacao. 

Sobre essa epoca Sergio Boisier fala referindo-se a toda a America 

Latina: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"El proceso de modernization - al servicio del cual se pondria la 

planificacion - era considerado simplistamente como un proceso que 

debia replicar el sendero histdrico de desarrollo seguido por los 

paises industrializados y los cambios estructurales serian los 

mecanismos para eliminar los escollos del camino".' 

O autor mostra, tambem, que, nesse perlodo, tornam-se comuns os 

enfoques total izantes, que apontavam a falta de integracao interna do Estado -

Nacao como urn dos obstaculos a modernizacao, referindo-se a concentragao 

demograf ica e produtiva, as diferengas de renda, e a central izacao dos 

mecanismos dec isdhos. 2 Esse receituario vai influir fortemente na maneira de 

visual izar a problematica regional, ja que 

"6 na existencia de certos aspectos que se apresentam com 

intensidade diversa em distintas partes de urn territorio national, e 

que sSo percebidos como problemas pelos agentes da planificagao 

que o tema regional [vai ter] sua origem e fundamento"3 

Por conseguinte, as agdes de especi f ica incidencia regional passam a ter urn 

alcance nacional, incorporando-se aos pianos globais de desenvolvimento da 

nagao. 0 progresso deveria ser buscadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao para a regiao, mas pela regiao"4 

Boudevi l le considerava que nao se podia admitir, que existisse entre os 

interesses das diversas regides urn confl i to cuja solugao devesse ser buscada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 nOISIER, Sergio. "I,as Iransformaciones en el pensamiento regionalista latino-amcncano" : esccnas, discursos y actores. In Scric Knsayos Direccion 

de I'ohticasy Planiticaeion Regional Santiago do Chile II.PKS, 1993 

} A proposla tin descentralizacao administrative re("ere-se a necessidade de se criar urn organismo a l im de dirigir a aplieacao regional do piano 

nacional Tratase de uma "iegionali/;ieao da plnniticacao indic^ttiva nacional" IW)IJOIiVII.I.I'!, J ()s espjigos ocnonmiofxt. Siio I'aulo Dttasao 

tiuiopeia do I-ivro, 1973. fcolecao "s;iber alual") 

* MAITOS, (Carlos A de. Paradigmas. modelos y estrategias en la praclica latinoamericina de planificacion regional In Scric Knsayos Direecion de 

dPolicus y Plantlicacion regionales Santiago do Chile: II.PKS,. 
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independentemente dos anseios da nagao. O interesse regional devia ficar 

subordinado ao interesse nacional . Para Boudevi l le,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a regiao nao constitui um 

fim em si mesma e sim um instrumento do bem estar nacional"5 

Desse modo, a concentragao territorial das at ividades e da populagao 

em um numero reduzido de pontos de cada territdrio nacional, gerando as 

dispar idades regionais - a ausencia de integragao - transformam-se no eixo da 

agao, e a metodologia uti l izada para estruturar estrategias de desenvolvimento 

regional vai ser os "polos de desenvolvimento". 

Fundamentava-se que o problema das disparidades regionais 

encontrava-se no fato de que nas sociedades capital istas as decisdes sobre a 

uti l izagao setorial e territorial do excedente econdmico sao tomadas pelos 

agentes privados, de acordo com suas expectativas de rentabi l idade, gerando 

assim uma concentragao das at ividades produtivas e da populagao apenas 

naqueles pontos que ofereciam melhores condigdes de lucro e de 

competi t iv idade. Residiria ai "os obstaculos a transmissao dos impulsos do 

desenvolvimento atraves do espago e o fracasso no estabelecimento 

automatico do equilibrio na distribuigao da populagao, dos recursos e das 

atividades economical'6 Esse tipo de interpretagao deu or igem a convicgao 

de que so a intervengao planif icadora do Estado, atraves das pol i t icas publ icas, 

poderia conseguir a reversao dessa tendencia a perpetuagao das disparidades 

regionais e da concentragao terri torial, est imulada pela economia de mercado 

inerente ao sistema capital ista. Difundem-se, assim, as estrategias de 

polarizagao, que se baseavam na suposigao de que a presenga de 

'UOIJUI iVI I . I .K.Op ('it 

' Ihid 
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determinadas industrias em um local favoravel provocaria a formagao de uma 

infra-estrutura e atrairia outras industrias complementares gerando um fluxo de 

produtos e de renda, que conformaria um polo de desenvolvimento. Como 

resultado, o efeito positivo da acao dessas industrias se propagaria sobre toda 

uma area de influencia desse novo nucleo industrial em expansao. Por 

conseguinte, o desenvolvimento de um conjunto de terri tdrios seria obtido pela 

propagacao dos efeitos dos polos de desenvolv imento. 7 Esse tipo de 

interpretacao reconhece nas solugdes tecnicas e no planejamento forgas 

capazes de contrair a anarquia do sistema capital ista e de manter a ordem 

social. Ou seja, proclama azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "onipotencia da tecnologia" que, segundo Mandel , e 

a forma da ideologia burguesa configurar-se no capital ismo tard io. 8 

Nesse sentido, a falta de integragao nacional ou as dispar idades inter-

regionais passam a ser o marco dos modelos de desenvolvimento e o mdvel 

das pol i t icas publ icas, nesse periodo. Uma maior integragao passa a constituir 

uma condigao necessaria para a preservagao e dinamizagao dos processos de 

acumulagao e de crescimento do sistema em seu conjunto. Mattos considera 

que o problema das dispar idades regionais era observado quando se definiam 

as agdes de especi f ica incidencia regional, enquanto, que o problema de 

integragao econdmico-terr i torial or ientava as agdes dir igidas a uma maior 

penetragao das relagdes capital istas de produgao ao longo do territdrio 

nac ional . 9 Na real idade, a necessidade de corrigir os desniveis regionais 

vinculava-se ao desejo de que o crescimento econdmico se processasse de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 S'I'O IIR, W alter. Kl desarrolo regional em Ameriea I .atina. Hxperiencias y l'erspcctivas. liucnos Aires: Kdiciones SIAIV 1972. 

Apud M A ri 'O S. Carlos A. de. O p eit. 

7 OORRKIA Dl i ANDUADK. Manuel. Kspaco, polarizacao e desenvolvimento: a leoria dos polos de desenvolvimento c a realidade nordeslina Sao 

I'aulo: (irijaldo, 1977. 

" MANDI i l . , lirnest. l i l capitalismo tardio. Mexico: lidiciones lira. 1979. 

' MATIOS, (Carlos A de Op cil. 
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forma equi l ibrada e harmoniosa em todo o territdrio nacional. Desejo, que 

poderia se realizar atraves do emprego da planif icagao como metodo e como 

tecnica or ientadora do progresso social. Seria a habi l idade para predizer as 

consequencias futuras das agdes presentes o que capacitar ia a sociedade para 

controlar o seu fu tu re A nogao de polo de desenvolvimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "so tern valor no 

momento em que se torna um instrumento de analise rigorosa e a ferramenta 

de uma politica".]0 

O paradigma da planif icagao torna-se, assim, a parteira da 

industrial izagao, que traria consigo a prosperidade universal e a fel icidade de 

toda a humanidade. Desse modo, a "racional idade tecnoldgica" da planificagao, 

como forma de resolver toda possibi l idade de desequi l ibr ios criados pela 

economia de mercado, enraiza-se entre todas as classes sociais. E, nas 

camadas intelectuais essa ideologia instrumental iza-se poderosamente na 

teoria estrutural ista, que vai se instalar no centro das anal ises daquela epoca 

Esses criterios, que sao o al icerce do desenvolvimentismo, vao nortear o 

GTDN - "Uma Poli t ica de Desenvolvimento Econdmico para o Nordeste" -

documento elaborado por Celso Furtado, em 1956, que se consti tuiu num 

marco da discussao sobre a questao regional brasi leira e a questao nordest ina 

em particular. Representando as ideias essenciais que dominaram uma epoca 

e serviram de base para a elaboragao da primeira estrategia de 

desenvolvimento regional, o relatdrio do GTDN vai ter como pontos relevantes 

da anal ise: i) o papel da industrial izagao como setor-chave para o 

desenvolvimento do nordeste; ii) e a necessidade de o Estado desempenhar na 

1 0 PKRROUX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ]•'. I.' I'xonomic du XX erne Sieclc, 2 erne elidion augmenlec. Presses Universitaires de l-'ranee, Paris, 1964. Apud ("ORRHtA 1)1'! 

ANDRAOK, Manuel C)p cil 
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Regiao um papel compensatdr io e complementar ao do mercado no seu 

movimento de integragao nacional. 

Essa visao sobre o papel estrategico da Industrial izagao, como condigao 

necessaria para o desenvolvimento do Nordeste, apoiava-se na anal ise do 

problema que representava essa Regiao no ambito do desenvolvimento 

econdmico nacional , centrando a anal ise na situagao dos desequi l ibr ios 

regionais entre o Nordeste e o Centro-Sul. Segundo o GTDN, o mais grave 

problema a ser enfrentado, naquela fase de desenvolvimento econdmico do 

pais, encontrava-se na disparidade dos ri tmos de crescimento regionais, que 

dif icultava a integragao das diversas regides do pais em um so sistema 

econdmico. Apds uma anal ise detalhada sobre os problemas estruturais da 

economia do Nordeste em face da do Centro-Sul - escassez relativa de terras 

araveis; inadequada precipitagao pluviometrica; extrema concentragao de 

renda na economia agucareira; e predominancia do setor de subsistencia no 

semi-arido - o relatdrio do GTDN examina os efeitos negativos dos fatores 

circunstanciais, decorrentes da pol i t ica nacional de desenvolvimento seguida 

naqueles ultimos dez anos. Mostra que a regiao nordestina era geradora de 

divisas e de recursos, que nao eram usufruidos por ela propria, mas 

transferidos para o Centro-Sul atraves da pol i t ica de controle das importagdes, 

que permitia apenas aquelas sem equivalente nacional - maquinas, 

equipamentos e produtos semi-elaborados - muito mais frequentes na folha de 

compras do Centro-Sul. O Nordeste, por sua vez, tendo as mercadorias que 

necessi tava, prat icamente excluidas das importagdes do pais, era induzido a 

despender a renda adquir ida com suas exportagdes em compras no sul do 
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pais, gerando, assim, um saldo negativo substancial no seu balango comercial 

interno, causando prejuizo ao enriquecimento da Regiao. 

Outra justi f icativa econdmica, em detr imento da regiao, apontada pelo 

GTDN, e que o Nordeste consti tuia um mercado de maiores proporgdes para o 

Centro-Sul , que o inverso. Ou seja, o Centro-Sul, vendia no Nordeste 

quant idade substancialmente maior de mercadorias do que comprava. Quanto 

ao mais, como as exportagdes do Centro-Sul para o Nordeste se compunham 

de produtos manufaturados, enquanto que as vendas do Nordeste para o 

Centro-Sul eram representadas pelas materias-primas, agravava-se ainda 

mais, nesse intercambio desigual , a disparidade de niveis de desenvolv imento 

entre as duas regides. 

Como se ve, de acordo com o relatdrio do GTDN, a anal ise das 

transferencias de renda, operadas pelo setor privado em detr imento da regiao 

Nordeste, merecia grande consideragao, com o propdsito de se obter uma 

compreensao adequada dos problemas decorrentes das disparidades 

regionais, para que a propria pol i t ica de desenvolv imento nao agravasse o 

problema. 

Reconhecendo no Estado um dos elementos chave no quadro do 

desenvolv imento econdmico nacional , o relatdrio examina, em seguida, a 

atuagao compensatdr ia do setor publ ico ainda no sentido de atenuar o 

problema das desigualdades regionais. O resultado da anal ise revelava que 

devido a natureza assistencial e nao inversionista do Estado os recursos 

despendidos pelo setor publ ico no Nordeste, embora superior ao montante ali 

arrecadado, nao t inham um carater compensatdr io, visto que, a saida de 

recursos para o Centro-Sul apresentava-se superior ao que o governo 

84 



ANGELA MARIA METRITEJO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

proporcionava a regiao nordest ina. Constatava, tambem, que os recursos que 

fugiam do Nordeste eram, em sua maioria, capitais em busca de melhores 

oportunidades de investimentos em outras regides mais dinamicas, causando 

prejulzo a capacidade produtiva da economia nordest ina e a absorgao de sua 

mao de obra excedente, acarretando, consequentemente, uma queda no nivel 

de vida da populagao. Ainda mostra, pelo lado do setor publ ico, como a nao 

existencia de progressividade no sistema tributario transformava-se em mais 

um elemento, que contr ibuia para desfavorecer as regides com di f iculdades em 

se desenvolver. 

Evidenciando todos esses problemas, o GTDN propde char no Nordeste 

condicdes favoraveis a intensificagao de investimentos industriais, a fim de que 

a Regiao pudesse diversif icar sua estrutura produtiva e alcangar um ritmo de 

crescimento analogo ao do Centro-Sul . 

Apesar de considerar as exportagdes uma das vias para desempenhar 

esta posigao, e realmente, no passado, ja fora o setor dinamico da economia 

nordestina, o relatdrio do GTDN observava, que naquele momento essa fungao 

se esgotara. Isto porque havia a impossibi l idade do surgimento de novas 

at ividades exportadoras, visto que, boa parte das terras ferteis ja estava 

ocupada com a cultura da cana de agucar. Por conseguinte, diante da 

escassez da oferta de terras adequadas, as exportagdes nao mais pareciam 

capazes de exercer essa posigao, havendo uma nit ida tendencia a estagnagao. 

Desse modo, o Nordeste encontrar-se-ia forgado a buscar novos impulsos 

dinamicos para acelerar os investimentos apoiando-se no mercado interno, o 

que exigiria um esforgo de industrial izagao, sem o qual se distanciaria, cada 
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vez mais, do dinamismo do Centro-Sul , ampl iando as desigualdades regionais 

no Brasil. 

E centrado no enfoque estrutural ista, baseado na ideia da relagao 

centro/peri feria; da insergao do Nordeste no desenvolvimento nacional; dos 

condicionantes estruturais internos do crescimento econdmico, do progresso 

tecnico, do emprego, da distr ibuicao de renda; e das possibi l idades de agao 

estatal, que o GTDN reconhece que a agao conjugada do setor exportador e do 

setor governamental nao estava sendo suficiente para que o Nordeste 

mantivesse um ritmo de crescimento adequado. Reconhecendo o 

enfraquecimento do impulso externo na economia agucareira, a industrial izagao 

seria a unica forma de abrir o caminho ao desenvolvimento. E conclui 

profet icamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na verdade, se para o Centro-Sul do Brasil a industrializagao e uma 

forma rational de abrir o caminho ao desenvolvimento, para o 

Nordeste ela 6, em certa medida, a unica forma de abrir 6sse 

caminho. Caso se demonstrasse que a solugSo e inviavel, nSo 

restaria ao Nordeste senao a alternativa entre despovoar-se ou 

permanecer como regiSo de baixissimo nivel de renda".11 

O esforgo de industrial izagao teria como objetivo dar emprego a uma 

massa populacional f lutuante; intensificar o processo de formagao na regiao de 

uma nova classe dir igente imbuida de espiri to desenvolvimentista, visto que, 

ate agora a regiao havia sido orientada por homens l igados a uma agricul tura 

tradicional e alheios a ideologia do desenvolvimento; e fixar na Regiao capitais 

que, naquele momento, tendiam a migrar. 

1 1 GTDN. Uma politica de desenvolvimento economica para o Nordeste. 2°ed, Recife, SI.IDKNK.I967. 

8 6 
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Mas, ao mesmo tempo, o GTDN constatava que a industrial izagao 

sozinha nao poderia transformar a estrutura economica da regiao, tendo que se 

apoiar numa pol i t ica industrial, que se baseasse simul taneamente em duas 

frentes: a da industrial izagao e a do deslocamento da fronteira agr icola e da 

irrigagao das zonas aridas. A frente da industrial izagao objetivava reorganizar 

as industrias tradicionais da regiao e modif icar sua estrutura industrial atraves 

da instalagao de industrias de base,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "criando assim, um sistema capaz de 

autopropagagao". A segunda frente, baseada na reestruturagao da agricul tura 

nordest ina - mediante "o uso mais racional e intensivo dos recursos escassos 

de terra e agua" (deslocamento da fronteira agr icola e a irrigagao das zonas 

semi-aridas) - estaria intr insecamente l igada ao objetivo primeiro de qualquer 

piano de industrial izagao: modificar a tendencia ao encarecimento relativo dos 

al imentos. Por essa razao, teria sido dado ao problema do abastecimento de 

genera al imenticios, dentro da propria regiao nordestina, a mesma prioridade, 

que havia sido dada a intensificagao dos investimentos industrials. 

E tomando por base esse quadro de anal ise, que o relatdrio do GTDN 

apresenta seu piano de agao, cujo objetivo primordial era incorporar a regiao 

nordest ina ao processo de desenvolv imento entao em curso no Centro-Sul do 

pais, evi tando, assim, a ampl iagao das desigualdades regionais. As linhas 

gerais dessa estrategia de agao estao estruturadas nas seguintes diretrizes: 

a) Intensificar os investimentos industrials visando criar no Nordeste um centra 

autdnomo de expansao manufatureira com capacidade de se autopropagar, 

a fim de formar um novo polo dinamico no conjunto do desenvolvimento 

nacional. Com esse objetivo implantava-se um drgao de planejamento 
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regional no Nordeste - a SUDENE (Superintendencia do Desenvolvimento 

do Nordeste); 

b) Transformar a economia agr icola da faixa umida, com vistas a proporcionar 

uma oferta adequada de al imentos nos centros urbanos, cuja 

industrial izagao deveria ser intensif icada; 

c) Transformar progressivamente a economia das zonas semi-aridas no 

sentido de elevar sua produtividade e torna-la mais resistente ao impacto 

das secas; 

d) Deslocar a fronteira agricola do Nordeste visando incorporar a economia da 

regiao as terras umidas do hinterland maranhense, as quais, estao em 

condigdes de receber os excedentes populacionais cr iados pela 

reorganizagao da economia da faixa semi-ar ida. 

Outra importante caracterist ica da proposta do Piano de Agao do GTDN, 

al ias, a primeira recomendagao, foi a integragao das agdes regionais mediante 

"azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constituigao de um grupo de trabalho de alto nivef organizado com a 

part icipagao de representantes de todos os drgaos regionais, tais como, o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a Comissao do 

Vale do Sao Francisco (CVF), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econdmico (BNDE) e o prdprio GTDN (Grupo de 

Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste). Os membros desse grupo de "alto 

nivef deveriam convocar a assessoria de especial istas de reconhecida 

experiencia sobre os problemas da regiao nordestina. 0 Grupo Nordeste (que 

mais tarde se transformou na SUDENE) deveria ter sede numa capital do 

Nordeste, de preferencia em Recife, e teria a responsabi l idade de formular as 

novas l inhas de agao de uma pol i t ica para o desenvolvimento do Nordeste. 
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Essas diretrizes dever iam partir de uma definigao comum de objetivos, de tal 

maneira, que pudessem ser traduzidas nos pianos de trabalho dos diversos 

drgaos governamentais da regiao, a fim de que eles t ivessem uma agao 

coordenada. Cada drgao apresentar ia o seu piano de trabalho, cabendo ao 

GTDN a tarefa de integra-lo em um todo, que refletisse na regiao a poli t ica do 

Governo Federal . Pertencia ao GTDN a tarefa de (i) supervisionar todos os 

trabalhos; (ii) controlar a execugao do piano; (iii) executar tarefas 

administrat ivas junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento (sediado no 

Rio de Janeiro); (iv) elaborar pesquisas de longo prazo; (v) atual izar e 

reformular permanentemente a poli t ica geral de desenvolvimento econdmico do 

Nordeste. 

Por conseguinte, o GTDN apontava para a nocao de mudanga estrutural 

modernizadora, em cuja diregao a agao planif icadora do Estado deveria investir 

removendo os obstaculos encontrados neste caminho. Em sintonia com a 

teoria desenvolvimentista, identi f icava a ideia de modernizagao com produgao 

crescente de bens e servigos, equi l ibr io regional e integragao territorial. Esses 

principios, est imados como a aspiragao de qualquer sistema social, estariam 

sendo obstruidos, em nosso pais, pela concentragao do polo industrial no 

centro-sul e pelas desigualdades nas relagdes econdmicas inter-regionais com 

prejuizo para o nordeste, regiao na qual se retinha uma estrutura arcaica 

especial izada em produtos agricolas vol tados para a exportagao. Desse modo, 

a concentragao produtiva, provocando a falta de integragao nacional , e as 

disparidades de renda entre as regides passaram a ser o mdvel das pol i t icas 

publ icas, or ientadas rumo a industrial izagao. 
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Implantavam-se, assim, as bases de uma nova forma de atuacao do 

Estado no Nordeste brasi leiro. Um Estado, que desempenhar ia o papel de 

agente modernizador das velhas estruturas tradicionais - t ipico de um Estado 

reformists desenvolviment ista - ja presents no Centro-Sul do pais, e que agora 

teria que assinalar as pol i t icas publ icas da regiao nordest ina. Atraves das 

pol i t icas publ icas, o Estado deveria assumir a dinamica da acumulacao, papel 

que a iniciativa pr ivada teria se mostrado incapacitada de desempenhar. Logo, 

toda pretensao do GTDN consist ia em imprimir no Nordeste um Estado 

reformista desenvolvimentista, em cujo ideario, as regides eram vistas em 

termos de suas potencial idades de desenvolv imento e nao mais como uma 

regiao fadada ao subdesenvolv imento por causa das secas. Esse ideario se 

caracter izava, tambem, pela pratica efetiva da planif icagao. Como se pode 

notar, o relatdrio do GTDN percebe as desigualdades regionais tanto a nivel 

tedrico como insti tucional. E o marco institucional dessa nova fase, que se 

evidencia pela dominagao das regides pela industrial izagao, foi a fundagao da 

SUDENE em 1961. 

De fato, o GTDN configurou-se num poderoso documento pol i t ico 

disposto, atraves da criagao de um drgao de planejamento como a SUDENE, a 

promover a integragao nacional formando um novo polo industrial no Nordeste. 

Esse fendmeno de criagao de um organismo de planif icagao como centro e elo 

do processo de desenvolvimento global do sistema tern signif icado importante, 

tanto sob o ponto de vista da incorporagao do tema regional aos pianos globais 

de desenvolvimento, isto e, de uma pol i t ica unif icada, quanto para se 

compreender como as desigualdades regionais eram percebidas nessa epoca. 

O estudo que deu origem a SUDENE sinal iza um encontro com a real idade 
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social brasi leira. Ou seja, esse fato socialmente, assinala a passagem de uma 

visao folcldrica, 1 2 sobre a miseria, para uma percepgao social, atr ibuindo-lhe 

uma conotagao de negatividade, de desordem moral e de obstaculo a ordem 

social. Melhor dizendo, sal ienta o surgimento de expl icagdes no ambito dos 

fundamentos econdmico-pol i t icos associados aos ju lgamentos morais como 

principio basico das preocupagdes intelectual e social. 

Enfim, era isso que o discurso dessa epoca expressava: uma 

conscient izagao das desigualdades regionais e sociais, v isual izando a 

el iminacao dessas desigualdades mediante uma agao racional planif icada de 

uma pol i t ica de industrial izagao, rumo ao desenvolvimento. Havia uma "visao 

do mundo" que reconhecia na agao pol i t ica do Estado a faculdade de 

determinar um modelo de capital ismo industrial, capaz de ampliar seu raio de 

agao sem concentragao de renda e sem exclusao social. Uma industrial izagao, 

que mediante a agao planif icadora do Estado, se transformaria em um 

instrumento de desenvolvimento social e de integragao nacional. Concebia-se 

que com a ascensao de novas forgas sociais progressistas, haveria uma 

transformagao social . E as forgas dinamicas, que iriam liderar tais 

transformagdes, emergir iam da classe dos empreendedores da burguesia 

nacional, capi taneada pelo Estado. O relatdrio do GTDN expressa essa "visao 

do mundo" pautada no mito de um Estado forte, capaz de tragar o caminho da 

modernidade, no qual , a ideia de desenvolv imento e de industrial izagao 

confundiam-se, embaragavam-se numa unica nogao. 

1 2 "Com toda a sua primitividade, o mucambo c um valor regional c por extensao. um valor brasileiro. c, mats do que isso, um valor dos tropicus: (...) 

valor pelo que represents de adaptacao higienica: a do abrigo humano adaptado a natureza tropical. Valor pelo que represenla como solucao economica 

do problema da casa pobre: a maxima ulilizacao, pelo homem, na nature/a regional representada pela madeira, pela paiha, pelo cipo, pelo capim facil e 

ao alcancc dos pobrcs" PRl-IRK, Gilberto Manifesto regionalista 6* cd. Recife: fnstituto Joaquim Nabuco dc Pcsquisas Sociais, 1976. (Scric 

document os, 6) 

91 



CAPIf ULOIV QUESTAO REGIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todavia, e importante compreender por que esse tipo de racional idade, 

que vai operar nos postulados da ideologia desenvolvimentista, se faz valer e 

torna-se uma forga social nessa epoca. Amel ia Cohn, por exemplo, se interroga 

por que so entao passa a existir um alerta em torno da dimensao do problema 

sdcio-econdmico do Nordeste, que aparece de repente como uma si tuacao que 

exigia uma intervencao de modo mais efetivo e sistematico do governo federal? 

E joga com a hipdtese de que isso so vai acontecer principalmente devido ao 

agravamento das tensdes sociais e pol i t icas da regiao (o movimento das Ligas 

Camponesas, por exemplo), que atingiu uma dimensao importante no decorrer 

da decada de cinquenta, pondo em risco a unidade nacional. Desenvolver o 

Nordeste teria se tornado, entao, uma exigencia para manter o padrao de 

integragao do sistema poli t ico e social da nagao brasi leira. 

Na verdade, o GTDN, expressava os valores, com os quais, a ordem 

dominante encontrava-se compromet ida. Representava a forma especif ica de 

consciencia social, que assolava uma epoca. Um discurso ideoldgico exige 

uma dinamica de atuagao e formas insti tucionais/instrumentais para tornar 

possivel o seu impac to 1 3 E era isso o que representava o relatdrio do GTDN, 

objet ivando uma nova forma de intervir na regiao, que se conf igurava em um 

Estado racional izador da economia, que aloca recursos, que protege as 

industrias locais, que intensifica os investimentos industrials, que reestrutura a 

aghcul tura, enfim, que planeja uma nova estrutura economica para a regiao 

com eficiencia e desempenho. Nesse sentido, cul tuava-se as vantagens do 

planejamento e as solugdes tecnicas. Seria um novo entendimento tedrico-

cienti f ico sobre os problemas da regiao, que a levaria indiscutivelmente ao 

" MKS/.AROS, Istvan l-ilosolia, ideologia c ciencia social . Sao Paulo: Knsaio, 1993 
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progresso, mediante a sua apl icabi l idade num programa de desenvolvimento, 

que veio a se configurar na primeira experiencia pratica de planejamento 

estatal no Nordeste - o GTDN e a partir dele a SUDENE. 

Na verdade, a ideologia, segundo Mandel , constitui a parte essencial no 

sentido de criar contratendencias e retardar o aprofundamento do conjunto das 

contradigdes do capital ismo tardio. E nesse periodo, ela teria se conf igurado na 

crenga da onipotencia da racional idade tecnoldgica para atingir metas 

socialmente uteis. Esta ideologia proclamaria a capacidade de se encontrar 

solugdes tecnicas para el iminar gradualmente qualquer possibi l idade de crise e 

contradigdes resolvendo o problema da integragao das classes sociais rebeldes 

e das explosdes poli t icas. E a tese da desideologizagao, da reconci l iagao ou 

supressao de todas as contradigdes, que traz consigo a maxima de que o 

sistema social nao pode ser desaf iado devido a sua racional idade. E desse 

principio basico decorre que os possiveis problemas seriam resolvidos pelas 

equipes tecn i cas 1 4 via planejamento estatal (o GTDN teria sido uma delas). 

Finalmente, a ideologia da racional idade tecnoldgica, deixando de lado a 

dominagao tradicional de classe, funda a dominagao andnima da tecnologia, 

mediante um Estado burocratico regulador visto como neutro e organizado 

sobre principios tecnicos. Essa ideologia, que se torna o substrato do 

capital ismo na sua era tardia vai se expressar no meio intelectual no arcabougo 

tedrico do estrutural ismo, onde a sociedade e concebida organicamente 

art iculada em sua racional idade funcional . Por conseguinte, no GTDN 

encontra-se expresso um ideario, que foi denominado "desenvolvimentismo" e 

que contagiou uma epoca chamada "moderna" por preencher as exigencias 

1 1 MANDKL, Kmest. Kl capitalismo tardio Mexico: Kdiciones lira, 1979. 
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ideoldgicas das circunstancias dos confl i tos mais agudos entre as classes, na 

epoca. 
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IV.2 O Discurso dos Anos 70 e 80 Quando Procurou-se "Repensar" o 

Nordeste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A industrial izagao, que se estabeleceu no Nordeste, ao longo dos anos 

60 e 70, sob os auspic ios da SUDENE, consol ida as estrategias de integragao 

econdmico-terr i tor ial , mas frustra as expectativas daqueles que esperavam ver 

art iculados a industrial izagao e o progresso tecnico com as mudangas sociais 

prometidas.E verdade que a estrutura economica no Nordeste mudou, mas nao 

em diregao aos designios do GTDN. Dist intamente do proposto como solugao 

para os problemas sociais da regiao pelo referido documento, o Nordeste teve 

um crescimento industrial, cujos principals beneficiarios foram as grandes 

empresas e o capital ol igopol ista nacional e mult inacional, que se expandiram 

aprovei tando as medidas e os instrumentos da pol i t ica economica, como os 

incentivos f iscais e f inanceiros da SUDENE. Com efeito, apesar do empenho 

na planif icagao regional, as disparidades regionais e concentragao territorial 

cont inuavam em seus tragos fundamentals. 

A partir dai , foram produzidos varios estudos sobre o desenvolvimento 

do Nordeste, onde se tentava expl icar as caracterist icas assumidas pela 

industrial izagao e as reais causas desse processo, que teria se distanciado 

cada vez mais das metas e dos objetivos propugnados pelo GTDN. Discussdes 

essas, que vieram a se juntar a tantas outras e compunham o conjunto das 

teses sobre a "Questao Regional". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essas teses t iveram oportunidade de serem debat idas na cidade de 

Recife, em 1981, ocasiao em que o FORUM NORDESTE 1 5 , juntamente a 

SUDENE e ao CNPq promoveu o "Seminario Internacional sobre Disparidade 

Regional", reunindo varios estudiosos e especial istas sobre o Nordeste 

brasileiro. 0 objetivo do encontro foi estimular o debate sobre a nova real idade 

nordestina, na busca de um diagndst ico e de solucdes que promovessem a 

superagao dos entraves as desigualdades sociais e regionais. 

Quest ionava-se o concei to de regiao, sua sustentabi l idade e f inal idade. 

Essas cri t icas prendiam-se aos propdsitos das pol i t icas de desenvolvimento 

regional, que teriam sido sempre uti l izados para disfargar os interesses das 

grandes empresas nacionais e internacionais. Tambem refletiam a insatisfagao 

com os efeitos sociais do modelo de desenvolvimento em vigor, cujas 

interpretacdes, apesar de divergentes - para uns resultantes da expansao do 

capital ismo ol igopol ista no Brasil, para outros devido a um processo histdrico 

desfavoravel ao Nordeste, e, ainda, ao lado daqueles que viam os problemas 

centrados na conjugacao de forgas poli t icas, os que al iavam tais questdes a 

estagnacao industrial ou agr icola - no geral o que se almejava era um novo 

projeto de industrial izagao. Os problemas do Nordeste, nao mais se 

conf iguravam na ausencia de industrial izagao, mas nas caracterist icas 

adquir idas pela estrutura de sua produgao industrial:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dependente" e 

"complementar". 

Esses conceitos foram uti l izados por Raimundo Moreira, em 1976, 1 6 e 

retomados mais tarde por Tania Bacelar . 1 7 Referindo-se as caracterist icas que 

1 1 C) "FORUM NORDKSTK" Representava um programa de Atividades, em carater pcrmanentc, do Centro de P6s-( iraduaclo, Pesquisa e Hxlensao 
da Faculdade de Ciencias da Administragao da FKSP, do Instituto dos Kconomistas de Pemambuco e do Ccnlro Josuc de Castro com vistas a fomentar 
e organizar o debate sobre a realidade regional. 
1 6 MORK1RA, Raimundo C) nordeste brasileiro; uma politica regional de industrializacao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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tomaram as inversoes industrials no Nordeste, est imuladas pelos recursos do 

34 /18 , 1 8 Moreira considera que os ramos aqui prol i ferados, pouca relacao 

t iveram com a estrutura regional e com o mercado local. Ao contrario, 

revelaram ou uma "maior DEPENDENCIA as fontes de abastecimento extra-

regionais de insumos" ou uma COMPLEMENTARIDADE as industrias do 

centro-sul , com o suprimento de materias primas. Passa, entao, a haver um 

consenso entre os estudiosos da Questao Regional de que o rumo tornado pela 

estrutura industrial nordestinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "concentrada", "dependente" e "complementaf 

havia contr ibuido para manter as dispar idades regionais, bem como, os niveis 

de pobreza e miseria que persist iam em ser os mais altos do pais, ao inves da 

consti tuicao no Nordeste de um parque industrial autdnomo, conforme 

propunha o GTDN. Assim, o cerne da Questao Regional passa a basear-se, 

nos anos 70 e 80, no "tipo" de industrial izagao, que havia se projetado sobre o 

nordeste brasileiro. 

Entretanto, do projeto de desenvolv imento regional, estabelecido no 

Brasil nos anos 60, o que nao havia se concret izado era o tao propagado 

prenuncio da melhoria das condigdes de vida para a populagao, porque a falta 

de "integragao nacional", tao quest ionada pelo ideario social 

desenvolvimentista, que deu suporte ao documento do GTDN, havia sido 

solucionada sim, atraves da intervengao planejada do Estado, todavia sob o 

comando do capital ol igopol ista. No entanto, vale salientar, que embora 

"dependente" e "complementar", essa integragao inter-regional era produto da 

pol i t ica de industrial izagao proposta pelo piano de intervengao del ineado pelo 

1 7 IJACKLAR, Tama. Industrializagao do Nordeste: inlengocs e resullados. In "Seminano Inleniaeional Sobre Dispandade Regional, I. Recile: 31 08 a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
04.1*1 1981. Anais. Recite: l-'ORUM NORDKS t'K/SUDKNK, 1982. 

, K Arligo 34, da Lei 3995 de 14/02/61 e Arligo 18, da Lei 4239, de 27/06/63, que cnaram e regulamentaram os incentivos para inversoes no Nordeste 
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GTDN, que oferecia na regiao Nordeste condigdes mais favoraveis de 

inversoes, atraves dos esquemas de f inanciamento para os empreendimentos 

privados. Agora, se a chamada integragao produtiva - que se caracterizou pela 

transferencia de capital produtivo do Sudeste para o Nordeste em busca de 

novas frentes de expansao - apresentou um vigor que ul trapassou as 

expectat ivas de varios autores, isto e outra histdria. Nesse caso, o estranho 

nao estava nas caracterist icas adquir idas pela industrial izagao ou no nao 

cumprimento das fantasias desenvolvimentistas, mas no fato de a 

industrial izagao haver sido concebida como uma condigao necessaria de vida, 

como o advento da igualdade regional e como o principio da economia social, 

todavia sem as suas funestas consequencias, ou seja, banindo-se os 

inconvenientes da concorrencia e do monopdl io. Queriam o impossivel : as 

maravi lhosas condigdes burguesas de vida, sem o efeito necessario produzido 

por essas condigdes. E dentro desse tipo de fundamentagao ou "estilo de 

pensar" nao se consegue refletir sobre nenhum estado social sem o bastao da 

burguesia. 

Mas, o mdvel da produgao capital ista e fazer dinheiro, acumular, e o 

processo de produgao e apenas o elo intermediario e inevitavel. Ou seja, a 

industrial izagao juntamente com a tecnica no modo de produgao capital ista 

torna-se simples meio de acrescer capital , sendo o enriquecimento o fim 

absoluto da p rodugao. 1 9 Sob esse ponto de vista, nao se pode pensar a 

industrial izagao como o caminho que conduziha a superagao da fome, da 

miseria, do desemprego, enfim, das desigualdades sociais, porque nao se pode 

pretender alcangar ao mesmo tempo dois f ins contraditdrios, inconcil iaveis. 
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Tomando como base os fundamentos uti l izados por Jurandir Antonio 

Xavier, no seu artigo "Os ideais na Cultura Tecnica", segundo o autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ao contrArio da politica desenvolvimentista, positiva, a tecnica (...) no 

pensamento critico, nSo se encontram margens para fantasias. De 

fato, nele, o progresso tecnico foi exaustivamente apontado como 

uma arma da concorrencia capitalista". 

E o autor cont inua discorrendo que a cri t ica nao se remete a tecnica em 

si mesma, ou seja, ao desgaste que a maquina causa aos trabalhadores, mas 

dir ige-se as relagdes capital istas de propriedade, produgao e apropriagao de 

riqueza, que asseguram nas maos dos capital istas os frutos desse 

desenvolv imento tecnoldgico. Isto significa, que na produgao capital ista os 

ganhos de produtividade do trabalho, ocasionados pelo desenvolvimento 

tecnoldgico, nao estao a merce do homem, mas do capital . E conclui , que a 

unica maneira dos trabalhadores se beneficiarem dos resultados do progresso 

tecnoldgico seria por meio de uma mudanga nas relagdes de propriedade, 

apropriagao e acumulagao, que deixariam de ser privadas para serem sociais. 

Assim, a tecnica continuaria servindo a maquina, enquanto meio de produgao, 

a servigo da sociedade, do bem estar do homem e nao, enquanto capital , a 

servigo de seus proprietaries. 

n MARX, Karl () Capital: Critica da Keonomia Politica l.ivro 2. vol 3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n processo de circulacao do capital Rio de Janeiro Civilizacao brasileira. 

I9W>. 

m XAVI I 'R, Jurandir Antonio Os ideais na Culture tecnica In RAI/.KS Campina Grande - PI): Ul'VU-Oampus I I , Ano X I I I , n° 10, IJcz. 1994.. 
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IV.3 Questao Regional na Decada Atual: Momento em que e Revisto o 

Papel do Estado como Agente Regulador e Mediador da Economia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes mesmo que se pudesse entender, em toda sua total idade, a 

d imensao e o rumo das mudancas promovidas pelo projeto estatal-

desenvolviment ista, que privi legiava o intervencionismo estatal, o pais era 

conduzido, no final da decada de 80, a um modelo de desenvolvimento 

econdmico t ipicamente de mercado, no qual, e revisto o papel regulador e 

mediador do Estado na economia. Havia se instaurado uma nova ordem 

economica mundial , que buscava real izar-se atraves do livre desenvolv imento 

das forgas do mercado, privi legiando medidas - como a redugao das at ividades 

estatais e a desregulagao da economia - que traziam consigo mudangas no 

quadro social geral em que se inseria o modo de produgao capital ista e, 

consequentemente, na maneira de perceber o desenvolvimento. 

A profunda recessao de 1974-75, exacerbada pelo choque do petrdleo, 

havia posto em movimento um conjunto de processos, que solapou os 

principais motores que haviam impulsionado a longa fase de expansao do pds-

guerra, ao mesmo tempo, que incitava esforgos por parte do capital 

internacional na reestruturagao, tanto da produgao, quanto dos mercados, no 

sentido de superar tais contradigdes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mandel21 explica essa recessao generalizada, que surpreendeu o mundo 

em 1974-75 - com retomadas "frageis"e "hesitantes" durante toda a decada de 

70 para cair em uma nova recessao generalizada em 1980-82 - as 

contradigdes fundamentals do modo de produgao capitalista, que vieram 

progressivamente a superficie apos haverem sido parcialmente contidas, 
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gragas a inflagao, durantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dois decenios de crescimento acelerado. Para ele, 

esses acontecimentos teriam negado a tese de que a intervengao crescente 

dos poderes publ icos na vida economica levaria ao controle e eficacia do 

sistema. 

Nesse sentido, essa fase e caracterizada, por ele, como "uma onda com 

tendencia a estagnagao, perpassada por recessoes longas e profundas e 

retomadas curtas e pouco expansivas" - tragos pecul iares de uma crise 

classica de superprodugao, representada por uma fase t ipica de queda na taxa 

media de lucro. Signif ica, expl ica Mandel , que os mecanismos que haviam 

permitido uma alta pronunciada da taxa de mais-val ia e, em consequencia, da 

taxa de lucro, promovendo uma acumulagao ampl i f icada de capitals e pondo 

em marcha a terceira revolugao tecnoldgica, haviam se esgotado. 

O aumento consideravel da produgao de mais-val ia relativa e os 

superlucros dos monopdl ios tecnologicamente de ponta (rendas tecnoldgicas), 

que haviam dado para o capital as condigdes para a sua expansao, levaram a 

um aumento pronunciado da composigao organica do capital e a um longo 

per iodo de pleno emprego, fortalecendo as organizagdes de massa da classe 

operaria (sobretudo os sindicatos) e criando dif iculdades, cada vez maiores, 

para o capital de continuar aumentando a taxa de mais-val ia, diante do 

fortalecimento do poder de barganha dos trabalhadores. O resultado foi uma 

erosao da taxa de lucros, que juntamente com a difusao general izada da 

terceira revolugao tecnoldgica, provoca tambem a erosao das rendas 

tecnoldgicas pondo f im a fase da "onda larga expansiva" do capital. 

21zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M A N D K1 , , Krnest. A crise do capital. Sao Paulo: Kusaio. 1990. 
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Mas, alem das caracterist icas proprias de uma crise classica de 

superproducao, Mandel expde aqueles elementos particulares resultantes da 

si tuacao histdrica especi f ica da economia capital ista internacional nos anos 70. 

Para ele, um elemento importante teria sido a aceleracao da inflacao, com o 

objetivo de estimular a "demanda global", que deixa de ter um efeito 

est imulante sobre a atividade produtiva capital ista e comeca a ter efeitos 

perversos, levando a especulacao desenfreada em torno dos "valores-refugio": 

ouro, terrenos, construcdes, obras de arte e, sobretudo, materias primas. Mas, 

a causa primeira da inflagao estaria na inflacao de credito ao setor privado, isto 

e, no inchamento das dividas bancarias, da moeda escri tural, que havia sido o 

suporte essencial do longo periodo de expansao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A economia ocidental flutuou 

rumo a expansao sobre um mar de dividas", anal isa Mandel . Ele ressalta, 

ainda, o surgimento, de forma sincronizada em todas as potencias 

imperial istas, da capacidade de produgao excedente dos setores industriais 

importantes (automobi l ist ico, construgao civil, eletrodomestico, textil, materiais 

de construgao e, f inalmente, o setor petroquimico) produzindo uma queda na 

produgao industrial e no emprego. 

Esses fatores teriam sido acompanhados pela retragao do mercado 

interno e pelas vendas externas, forgando os paises imperial istas a procurarem 

"mercados de substituigao". Na recessao de 74-75, esses mercados teriam sido 

representados pelos paises da OPEP (Organizagao dos Paises Exportadores 

de Petrdleo) e pelos paises social istas, mas na recessao de 80-82, com uma 

superabundancia general izada do petrdleo provocando sua queda de prego e 

de produgao e com a crise das nagdes social istas, esses "mercados de 
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substituigao"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se retraem, restando apenas o leste e o sudeste da Asia e, 

sobretudo, o "mercado de substituigao" classico: o rearmamento. 

Na verdade essa recessao de 80-82 vai atingir os paises semicoloniais e 

semi-industr ial izados dependentes com uma queda nos precos das materias 

primas al imentares e industriais, inclusive a America Latina, que desta vez e 

duramente at ingida muito mais do que em 74-75. Os paises do Leste Europeu, 

por sua vez, vao sofrer uma diminuicao na sua taxa de crescimento 

acompanhada por uma crise na agricul tura e no abastecimento da populagao. 

Nesses paises vai ocorrer uma crise de subprodugao, que levara a compressao 

do comercio com o Ocidente. Mandel chama ainda atengao sobre as pol i t icas 

monetarias deflacionarias praticadas pelos paises imperial istas que apenas 

agravaram a recessao. 

Por conseguinte, a crise de superprodugao no mercado mundial , 

exprimindo desequi l ibr ios e desproporgdes na produgao e circulagao de 

mercadorias vai ocasionar esforgos por parte do capital para superar tais 

contradigdes, mediante a reestruturagao, tanto da produgao, quanto dos 

mercados. Os esforgos de reestruturagao da produgao, que tendem a elevar a 

taxa de lucros, ressal tados por Mandel , sao as seguintes medidas: i) 

el iminagao, absorgao ou redugao da atividade das empresas menos rentaveis; 

ii) substi tuigao das tecnicas menos produtivas por tecnicas de produgao mais 

avangadas; iii) redugao da fabricagao de produtos, cuja demanda esta em 

decl inio e favorecimento daqueles, cuja procura esta em elevagao; iv) 

investimentos de racional izagao com economia de materias-primas, de energia, 

de mao-de-obra e de emprego de capital fixo; v) crescimento de velocidade de 

circulagao do capital ; vi) intensif icagao dos processos de trabalho e esforgos, 
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em geral, para aumentar a taxa de mais-val ia (exploragao da forga de trabalho). 

Os esforgos de reestruturagao do mercado mundial , por sua vez, vao levar a 

procura de novas possibi l idades de escoamento da produgao e a redistribuigao 

dos antigos mercados, em conformidade com a concorrencia interimperial istas. 

Os esforgos de reestruturagao entre os grandes trustes monopol istas 

t iveram por objetivo a realocagao de alguns centros de produgao e a sua 

diversif icagao, reduzindo o peso relativo daqueles produtos, cuja demanda 

havia estagnado, e aumentando o peso daqueles, cuja procura se esperava 

uma alta signif icativa; a emergencia de um setor de "trabalho negro" e de 

"economia paralela", assim como a ampl iagao do "trabalho provisdrio" 

(temporario) mesmo nos pnncipais paises imperial istas; e uma desvalorizagao 

massiva de capital. 

O trabalho negro signif ica, para Mandel , uma supressao total do 

pagamento de previdencia social e uma redugao sensivel do salario nominal 

direto, refletindo o impulso do capital no sentido de reduzir os "custos de 

trabalho" fazendo baixar os salarios diretos e indiretos. Impulso, que 

caracteriza toda fase de crise ou de recessao. Enfim, e reintroduzida a 

superexploragao do trabalho nos paises imperial istas exatamente onde ela 

havia retrocedido no curso dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boom do pds-guerra. A concorrencia capital ista 

repde na metrdpole as condigdes de trabalho e o salario dos paises 

dependentes semi-industr ial izados, observa o autor. 

Para sair dessa situagao, considera Mandel , seria necessario uma 

reestruturagao mais profunda, modif icando o "quadro social no qual se insere o 

modo de produgao capitalista", denominado por alguns autores de "condigdes 

de acumulagao" e, por outros, de "modos (ou modelos) de regulagao". Ao 
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mesmo tempo diz, que uma retomada substancial da taxa media de lucro -

pressuposto substancial para a saida da crise - so pode ocorrer mediante uma 

elevagao brutal da taxa de mais-val ia e umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "tal elevagao seria irrealizavel sem 

uma derrota politica e social mais grave do proletariado dos paises 

imperialistas, da revolugao colonial e/ou dos Estados operarios burocratizados 

no curso do proximo decenio". 

Mas, Mandel f inal iza a sua anal ise sobre a crise do capital desde a II 

Guerra Mundial , em novembro de 1987, nao podendo prever a derrocada do 

social ismo nos paises do Leste Europeu em 1991 restabelecendo a confianca 

do capi tal ismo a nivel mundial . 

Harvey, por sua vez, apresenta como expl icacao para os motivos, que 

solaparam a acumulagao capital ista no periodo fordista-keynesiano, as 

relagdes de poder poli t ico que unia o capital corporativo, o Estado keynesiano 

e o trabalho organizado (o pacto ford is ta-keynesiano) . 2 2 Isso nao quer dizer que 

a crise t ivesse se reduzido ao esgotamento de um "compromisso de classe". 

Mas, que ela e expressao da inepcia do capital de resolver as contradigdes 

fundamentals do modo de produgao capital ista, que vieram a superf icie apds 

vinte anos de expansao. Signif ica, que os arranjos sdcio-pol i t icos - objetivados 

no marco da "onda larga expansiva" - que se consti tuiram em uma 

possibi l idade da ordem do capital, converteram-se, em outro momento, nos 

limites que essa mesma ordem precisava transpor para se reproduzi r . 2 3 Por 

conseguinte, a base do poder que havia conseguido comprimir as contradigdes 

capital istas, por um longo tempo, recompondo e estabelecendo durante duas 

1 2 Rigidez dos investimentos dc capital fixo que se bascava na produgao cm grandc escala, no crescimento estivel e em um mercado de consumo que se 

mantinha invariavel. Rigidez dos mercados de trabalho (alma^ao e conlralos) K rigidcz dos compronussos do I'.slado com o capital e o trabalho. 

HARVEY, David <>p cit 

1 1 NKTTO. Jose Paulo. (Vise do socialismo e ofensiva neoliberal. Sao Paulo; Cortez, 1993. 
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decadas um per iodo de expansao economica acelerada transformava-se, 

agora, no principal obstaculo para a sua expansao. O mundo capital ista, apds 

um ritmo vert iginoso de desenvolvimento industrial,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "estava sendo afogado por 

excesso de fundos e com poucas areas produtivas para investimentos", 24 

ocasionando uma forte inflacao, que se consti tuiu numa crise mundial . Esses 

acontecimentos teriam forgado o sistema a entrar em um per iodo caracterizado 

por uma reestruturagao e intensificagao do controle do trabalho, de novas 

tecnologias (automagao), novos produtos, novos espagos e localizagdes, e de 

novos processos de trabalho (trabalho familiar, sistemas fabris, etc), a fim de 

poder atraves da aceleragao do tempo de giro do capital superar a "rigidez do 

fo rd ismo" . 2 5 Para Harvey essas novas experiencias na esfera da organizagao 

industrial e da vida social e pol i t ica, que comegavam a se instalar na sociedade 

como um todo, representavam "os primeiros fmpetos para um regime de 

acumulagao inteiramente novo (...)", denominado por ele de "acumulagao 

f lexivel" em oposigao a rigidez do sistema fordista. 

O autor relaciona o "regime de acumulagao flexivef a tendencia geral de 

internacional izagao do capital, que iria envolver no mundo capital ista um novo 

movimento chamado "compressao do espago-tempo", que estaria associado ao 

dominio do espago e do tempo na busca do lucro. Considera que, apesar da 

redugao do tempo de giro do capital ter sido, em todas as epocas, uma chave 

da lucratividade capital ista, teria se tornado, agora, em condigdes recessivas e 

de competigao acirrada, uma questao de sobrevivencia. Quanto mais rapido for 

recuperado o capital posto em circulagao tanto maior sera o lucro obtido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M H A RV EY , D«vid. Op. cil 

1 1 Ihid. 
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Devido a isso, haveria um perpetuo est imulo dos capital istas em reduzirem as 

barreiras tecnicas e organizacionais atraves do incremento tecnoldgico, tanto 

na esfera da produgao, como da reproducao, que vai desde a l inha de 

montagem a "obsolescencia planejada" dos bens de consumo duraveis 

(encurtamento del iberado da vida util das mercadorias), ao sistema credit icio e 

bancos eletrdnicos. Se a redugao do tempo de giro do capital na produgao e no 

consumo e decisivo para a lucratividade, observa Harvey, a acumulagao 

flexivel seria precisamente a criagao de condigdes para essa real izagao. 

Todavia Harvey adverte, que os recursos uti l izados pelo capital na 

aceleragao do seu tempo de giro teria vencido nao apenas o tempo, mas 

tambem o espago, o que vai tornar possivel a uma grande corporagao 

mult inacional, operar s imul taneamente varias fi l iais em diferentes local idades, 

como tambem, possibi l i tar a exploragao das di ferenciagdes espaciais. As 

di ferengas dos costumes e praticas locais passariam a assumir importancia 

muito grande para as estrategias locacionais dessas corporagdes, refletindo um 

aspecto fundamental dos novos designios do capital : o seu interesse pelas 

part icularidades locais. Nesse sentido, para o autor, a redugao das barreiras 

espaciais teria est imulado a sensibi l idade pelo que contem nos espagos do 

mundo, ja que ela pressupdezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "estrategias competitivas voltadas para o local e 

um senso agugado de percepgao do que torna um deles especial e Ihe confere 

vantagem competitiva"26 

Mas, se os capital istas tornam-se cada vez mais sensiveis as qual idades 

di ferenciadas dos espagos, que compdem a geograf ia do mundo, as pessoas e 

as forgas que dominam esses espagos procuram altera-los de modo que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ibid 
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fiquem mais atraentes para o capital, agora extremamente mdvel. As elites 

dir igentes locais implementam estrategias de controle da mao-de-obra local, de 

melhoria de habi l idades, de fornecimento de infra-estrutura, de pol i t ica f iscal, 

etc., a fim de atrair o capital para o seu espaco particular. Lugares dotados de 

qual idades especiais se tornam um importante trunfo na competicao espacial 

entre local idades, cidades, regides e nacdes. 

Assiste-se, entao, a uma alteragao no reconhecimento da importancia do 

local, pelo capital ismo. Nao se trata mais de el iminar as formas consideradas 

atrasadas, tradicional istas de producao, em varias areas do pais, a fim de 

veneer as barreiras, que se erguiam em direcao oposta a integragao nacional -

tema que se enquadrava dentro da abordagem desenvolvimentista do pds-

guerra e moveu as grandes discussdes da epoca. O concei to de integragao, 

l igado a ideia de semelhanga, homogeneidade e igualdade de oportunidades, 

que se efetivaria por meio da assimilagao e adogao da industrial izagao, 

valendo-se da forte e importante intervengao do Estado, contrapunha-se as 

agdes discriminatdrias do mercado no sentido de favorecer setores e regides 

as expensas de outras, promovendo desigualdades e prejudicando o 

crescimento das nagdes. Boudevi l le fa lando na epoca sobre o grande prejuizo, 

que a competigao entre regides podia trazer para cada uma delas, propde a 

integragao planif icada: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Com a ci&ncia econdmica do espago o presente passa a representar 

tSo somente o quadro inevitavel que 6 conveniente tomar como ponto 

de partida e prefixar, de acordo com os instrumentos disponiveis, as 
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modificagdes das estruturas que refreiam o progresso humano, 

tornando-o desigual de regiSo para regiSo"27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No entanto, e interessante notar que essas estrategias pol i t ico-

econdmicas de desenvolv imento encontraram os seus limites e essas 

estruturas, que foram expl icadas, no passado, como obstaculos ao progresso 

humano, hoje,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao se choca mais, ao contrario, complementa a tendencia do 

capitalismo, em sua fase global, de comprimir e unificar o espago". 28 

Com isso, as anal ises e preocupagdes nao se centram mais no piano da 

superacao das desigualdades inter-regionais ou sociais - como no periodo 

desenvolviment ista - mas, no piano ambiental . Segundo Kumar, "A ecologia 

langa uma mortalha sombria sobre todas as teorias de progresso que tern por 

base maior a industrializagao29". Enquanto a ideologia de progresso, associada 

a modernizagao e a industrial izagao, que lastrearam as poli t icas 

desenvolviment istas do per iodo keynesiano, debil i ta-se, dissemina-se a 

consciencia ecoldgica, t ipica da condigao "pds-industrial", 3 0 ao mesmo tempo, 

que se desenvolve uma grande sensibi l idade as "diferengas" e a tolerancia ao 

" incomensuravel " . 3 1 Cidades e regides tern que destacar as diferengas mutuas. 

O que importa sao as caracterist icas unicas, os tragos sociais, culturais e 

histdricos, prdprios, tais como, uma cultura anti-sindical, uma tradigao 

paternal ista do trabalho ou outra part icularidade qualquer, que possam ser 

combinados com os requisi tos de um capital cada vez mais versati l . 

1 7 IIOUDKVII.I.K, Jacques. Op. cit. 

KUMAR. Krishan Oa Sociedade pos-industrial a pos-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporanco. Rio de Janeiro: Jorge /.ahar Kd . 1997 

» Ihid 

m Ksse lermo "sociedade pds-indutrial", usada por Jameson, sugcre que a sociedade enconlra-se em uma situagao radicalmente nova, delinitiv.tmente 

afaslada da sociedade anterior industrial Dar a enlendei que inaugiua-se a "Terceira Idade da Maquina" na qual a nova tecnologia da inlormacao e da 

comunicagao tena ocupado a posigao dominante na intra-estrutura economica, rclegando a tecnologia de manulatura um papel subordinado. KUMAR, 

Krishan ()p. cit. 

3 1 Ibid 
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Vale ressaltar, nesse ponto, o grande paradoxo do capital ismo na sua 

atual fase de desenvolvimento: a el iminagao das barreiras espaciais, cr iando 

um espago econdmico global provoca, ao mesmo tempo, um interesse 

contrario pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "localizagao", "diferenciagao" e "diversidade". 3 2 Harvey, por sua 

vez, observa que, "quanto menos importantes as barreiras espaciais, tanto 

maior a sensibilidade do capital as variagoes do lugar dentro do espago e tanto 

maior o incentivo para que os lugares se diferenciem de maneiras atrativas ao 

capital." E o resultado teria sido a produgao de fragmentagao do 

desenvolv imento desigual, efemero no interior de uma economia de fluxo de 

capital em um espago global. Assim, o aumento da competigao entre lugares 

leva a espagos desiguais no ambito de crescente homogeneidade da troca 

in ternac ional . 3 3 

Harvey destaca como caracterist icas das consequencias desse 

processo o surgimento de conjuntos espaciais completamente novos em 

regides subdesenvolv idas como a "Terceira Italia", que se baseia numa mistura 

particular de um empreendimento cooperativo, ou como Flandres, que atrai 

capital externo com base numa oferta de trabalho flexivel e habi l idosa, 

profundamente hostil ao sindical ismo; o retorno de sistemas de trabalho 

domestico, famil iar e paternal ista, desenvolvidos em regides como Los Angeles 

e a Cali fornia, bem como, o enorme crescimento das praticas de trabalho do 

setor informal por todo o mundo desenvolvido; e tambem teriam passado a 

f lorescer novos conjuntos produtivos coordenados por meio de uma variedade 

de arranjos de subcontratagdes, que se caracterizam ou por pequenas firmas 

associadas a operagdes de larga escala com as mult inacionais ou, entao, por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M mid 
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economias de aglomeragao, que integram pequenos negdcios sob a egide de 

poderosas organizacoes f inanceiras. Desse modo, nas condigdes atuais em 

que se insere a acumulagao capital ista, sistemas de trabalho alternatives 

podem existir s imul taneamente, no mesmo espago, concedendo aos 

capital istas l iberdades de escolha entre eles. 

Todas essas mudangas, segundo Harvey, est imuladas pelo processo de 

acumulagao - no seu perpetuo esforgo de veneer o espago e o tempo e 

acelerar o tempo de giro do capital - teria exercido uma grande influenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "na 

maneira de pensar, de sentirede agir". O impeto do capital , na sua corr ida aos 

superlucros, imprimindo velocidade cada vez maior ao seu tempo de giro, tanto 

na esfera da produgao, como na esfera da reprodugao (circulagao e consumo), 

teria atingido, tambem, a experiencia cotidiana comum do individuo, na medida 

em que as pessoas sao forgadas a conviver e absorver "a volatilidade e 

efemeridade de modas, produtos, tecnicas de produgao, processos de trabalho, 

ideias e ideologias, valores e praticas estabelecidas". Por conseguinte, 

absorvem-se as virtudes da "instantaneidade" e da "descartabilidade", nao 

apenas dos produtos, mas dos valores, habitos e esti los de vida, o que iria 

implicar em profundas mudangas na psicologia humana, que estaria l igada 

principalmente na perda de um sentido de futuro, de continuidade. "A dimensao 

do tempo foi abalada nao podemos viver i pensar exceto em fragmentos do 

tempo", anal isa Harvey. Mas, diz o autor, esse mundo efemero e fragmentado 

vai provocar tendencias opostas, que aparecem na constante busca de 

compensar os custos e choques futuros. 

u I'JKHRINCi. klainc Rosselti. Politica social no capitalismo tardio. Sao Paulo: Cottcz, 1998 
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Por conseguinte, todas essas tendencias, que vem se f i rmando no 

contexto da crise global contemporanea, como forma de "contestacao 

burguesa" para a saida da crise, 3 4 vem impulsionando mudangas em todo o 

quadro social em que se insere o modo de produgao capital ista - nas relagdes 

de forgas econdmicas, sdcio-pol i t icas e culturais - e part icularmente na 

percepgao dos problemas regionais, surgindo os tedricos dos "Novos Tempos". 

A descentral izagao, por exemplo, converte-se numa exigencia do 

desenvolv imento substi tuindo a integragao, que marcaram o per iodo das 

pol i t icas estatal-desenvolvimentistas. Essa tendencia a descentral izagao esta 

relacionada a necessidade de racional izagao dos processos produtivos 

mediante a permanente inovagao tecnoldgica, principalmente na area da 

informatica e telecomunicagao, que possibi l i taram uma reorganizagao do 

processo produtivo e do processo de trabalho em uma nova base, diferente 

daquela que, ate entao, havia assegurado a reprodugao do sistema. Nessa 

nova forma produtiva, que emerge num periodo recessivo e de competigao 

acirrada, o setor empresarial e impel ido a adotar uma ofensiva, nao apenas no 

campo da revolugao tecnoldgica poupadora de mao de obra, como tambem 

pela instauragao de processos produtivos f lexiveis e com uma produgao 

di ferenciada e descentral izada dir igida a distintos segmentos do mercado. Nao 

se trata mais de produzir em economia de escala com vistas a um grande 

mercado, alvo pretendido pelo modelo fo rd is ta , 3 5 no per iodo estatal-

desenvolvimentista, mas, ao inverso, trata-se de pensar como produzir - em 

M IM'.I I R I N G , Klainc Rossetli Politica social no capitalismo tardio Sao Paulo: Cortez , 1998 
1 1 I ' O R D I S M O mclodo de trabalho inlroduzidos, no inicio do seculo, por Henry l-ord, em suas industrias aulomobilisticas. Hsscs melodos visavam 

suplantar a produgao pela produgao em massa, atraves da eliminacao dos tempos mortos no processo de trabalho, a fim de alcancar um grande volume 

de produgao a cuslos baixos. Tomou-se I'amosa a esteira de montagem atraves da qual as larctas produlivas puderam ser parceladas e repetitivas ao 

extremo, ao mesmo tempo em que se padronizava o produto final. Com isso ibi possivel alcangar economias de escala que barateavam o aulomdvel. 

(IC)R1-;NI!)1VR, Jacob, (ilobalizagao revolugao tecnoldgica e rclagocs de trabalho Colcgao l>x;umentos. Serie /\ssuntos lntemacionais 7 Sao Paulo: 

IJSP-lnstituto de Ksludos Avancados. Selembro de 1996. 

112 



ANGELA MARIA METRITEJD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uma fase de crise de superprodugao e superacumulagao - em pequena 

quantidade, para atender as exigencias mais individualizadas de mercado, no 

melhor tempo e com melhor qualidade, a custos competitivos. Para atender 

essas exigencias foi preciso a instituicao de formas de organizagao do trabalho 

possibilitadas tanto pela informatizacao (como a Economia de Escopo o JIT 

(just in time) e o Kanban) 3 6, quanto pela subcontratagao e terceirizagao, 

abrindo oportunidades para o renascimento da produgao artesanal (com sua 

capacidade de adaptagao a mercados cambiantes). Na verdade, a produgao 

feita de acordo com as exigencias do cliente e em curto prazo, voltada para 

varios mercados pequenos e segmentados, nao requer fabricas de grande 

porte, exigindo, muito mais, pericia e adaptagao tanto da maquina como do 

operador, que vao ser alcangadas atraves das subcontratagoes e das 

terceirizagoes. Segundo Ricardo Antunes o advento dessa nova forma 

produtiva teria possibilitado a articulagao entre o avango tecnologico e uma 

descentralizagao produtiva baseada em empresas artesanais, como tambem, 

um impulso simultaneo para a qualificagao e desqualificagao do trabalho. 3 7 

Para Harvey, esse duplo movimento implica em uma intensificagao dos 

processos de trabalho e uma acelerada destruigao e reconstrugao de 

habilidades necessarias ao atendimento de novas necessidades de trabalho. 

1 6 -ECONOMIA DE ESCOPO tccnologias ttcxiveis de manufatura para produ/jr bens voltados para varios mercados rclalivamente pequenos ou 

segmenlados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-JIT (Just in time) mctodo que visa a reducao drastica dos esloques de insumos de rescrva. cuja acumulagao dentro da fabrica era caractcrislica do 

regime fordista. Os cstoques de insumos de rescrva passam a ser, com o sistema JIT. calibrados dc acordo com o nivel da demanda cm cada momento. 

Ou seja, as atividades, no interior de uma fabrica, de cada equipc de trabalho ou secao e determinada pela equipe que encontra-se a jusante na cadeia 

de produgao, que avisara o quantum de pecas trabalhadas precisara, dentro de certo tempo Kssc sistema tambem c utilizado, extemamcnle, a nfvd da 

divisao do trabalho entre as empresas, atraves de uma forte tendencia a terceirizacao Ou seja, ccrtas larefas sao traasl'cndas para oulnis fabricas que 

passam a ser produtoras de determinados servicos ou insumos. Por cxemplo, a scgao de pinturas de carros, que se vcnJkava no interior das 

montadoras, passa a set ineumbencia de outras empresas espcciali/adas ncsse tipo de servieo. (K)RKNI )HK, Jacob. Op. cit. 

-KANI1AN placas que, sao utili/adas para a reposicao das pecas a medida que se inverte o processo e do final, apos a venda , que se inicia a 

reposigao das pecas/produlos Sua origem csta ass<Kiada ao modclo de funcionamento dos supermercados, que repoem os produtos, nas prateleiras, 

depois da venda." ANTUNIvS, Kicardo. Adeus ao trabalho? ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho Sao Paulo: Cortez 

1 7 Para kicardo Antunes a qualilicacao estaria na intelectualizacao de uma parcela da classe trabalhadora que ja nao trabalham no processo imediato da 

produ^ao de mercadorias, mas trabalha muito mais com a cabeca do que com as maos super\'isionando o processo produlivo compuladori/ado. como 

operador, como lecnico de manulengao, como programador, como controlador de qualidade. como engenheiro coordenador-tecnico e como irabalhador 

da gestao da produgao. I odavia, paralelamcnte, estaria acontecendo o processo de desqualificagao de inumeros selores operarios, alingidos por uma 
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Hoje a problematica regional tern sido tratada buscando-se definicoes e 

construindo-se teorias coerentes com essa nova realidade. Todos esses fatos 

tern levado muitos observadores a saudarem essas novas tendencias a 

descentralizagao, que vem contribuindo para o renascimento e evolucao das 

pequenas empresas artesanais. Consideram que a descentralizagao produtiva 

funciona em beneficio das pequenas empresas, na medida em que 

contrabalanga as vantagens competitivas das economias de escala 

tradicionalmente desfrutadas pelas grandes empresas. Dai haveriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "maiores 

possibilidades de eficiencia produtiva baseada na subcontratagao e no 

funcionamento em redes de pequenas e medias empresas, em um entorno 

territorial, donde a cooperagao e associatividade entre empresas permitem 

aceder aos importantes servigos avangados a produgao", analisa Llorens. 3 8 

Para o autor, ja nao se trata mais de adotar uma estrategia de desenvolvimento 

concentrador, onde as economias de escala e as variedades produtivas eram 

buscadas no interior de uma grande empresa. Mas, trata-se, agora, de 

assegurar o acesso ao conjunto de atividades vinculadas a "cadeia de valor" -

que vai desde a gestao tecnologica e financeira, passando pela manufatura, 

publicidade, distribuigao, vendas, ate a gestao de cobranga e servico tecnico 

pos-venda - no proprio contexto territorial, por meio da utilizacao de 

subcontratacoes a outras empresas ou entidades organizacionais prestadoras 

de servicos ou mediante cooperacao e aliancas com outras empresas. 

Nessa estrategia de desenvolvimento local ou regional, observa Llorens, 

torna-se um fator importante o respaldo politico-administrativo dos gestores 

j»ama diversa de trans formagoes reprcsentada pela massa de trabalhadorcs que oscila entre temporarios, parciais, subconlratados, tcrceiri/ados (embora 

se saiba que ha, tambem, terceiii/acao em seguimentos ultra-qualilicados) e perlencenles a economia informal. AN'I 'UNliS, kicardo (>p eil 

111 I.J.OkKNS, l*'ranciseo Alburquerque. hactores decisivos y rasgos dit'erenciadores del desarrollo economico local In Serie ICnsayos Direction de 

Politicas v Proyelos Sociales Santiago do Chile. II.PIvS, I99S. 
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publicos locais e a convicgao dos atores socioeconomicos (empresarios, 

entidades financeiras, centros de consultorias e investigagao cientifica, 

trabalhadores, organizagoes nao governamentais, etc.) do seu importante 

papel no fomento economico. O desenvolvimento endogeno, segundo o autor, 

visualiza a planificacao do desenvolvimento como uma tarefa coletiva de 

interesse comum do Estado, do setor empresarial e do conjunto da sociedade 

civil territorial. 

Por conseguinte, na perspectiva dessa nova estrategia de 

desenvolvimento economico "endogeno", o territorio e concebido como agente 

de transformagao social, o qual, socialmente organizado com seus tracos 

sociais, culturais e historicos proprios, torna-se muito importante. O conceito de 

"territorio" e ressaltado em oposigao ao conceito de "espago", que costuma 

levar implicito a ideia de homogeneidade. O "territorio", diferentemente, 

conteria em si 

"azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heterogeneidade e complexidade do mundo real, suas 

caracteristicas meio ambientais especificas, os atores sociais e sua 

mobilizagSo em torno a estrategias e projetos diversos, assim como a 

existdncia e acesso aos recursos estrategicos para o 

desenvolvimento produtivo e empresarial. 

Por conseguinte, para Llorens nao existe homogeneidade do espago, 

como considerava "o enfoque macroeconomico predominante na visao 

convencionaf, mas uma diversidade de situagoes e movimentos 

protagonizados pelos atores territoriais socialmente organizados. 

x l.l.OKI'.NS. I'rancisco Albuquerque. Kspacjo, territorio y dcsarmllo economico local In: Seric Knsayos Dircccion de Politicas y I'royelos Socialcs 

Santiago do Chile: II JUS, 
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Nesse sentido, ressalta Llorens, a criacao dos "entornos" passa a ter 

uma grande importancia na perspectiva do desenvolvimento endogeno, no 

sentido de char o impulso da produtividade e competitividade numa epoca em 

que a inovacao tecnologica, muito mais do que uma alternativa competitiva 

seria um imperativo para a organizacao produtiva empresarial. Isso porque as 

exigencias competitivas, existentes no atual contexto da globalizacao 

economica e reestruturacao tecnologica e organizacional, obrigariam as 

empresas e aos poderes publicos territorials a estabelecerem vinculos, cada 

vez mais estreitos, entre suas linhas de atuacao e seu entorno, ja que devem 

ser capazes de se adequar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "flexibilidade produtiva" mediante uma adequada 

reorganizagao de suas estruturas produtivas, analisa o autor. 

As exigencias competitivas de um mercado globalizado tornam-se, na 

perspectiva de desenvolvimento endogeno, o elemento impulsionador, que vai 

abrir as oportunidades para o desenvolvimento local, territorial. Como as 

empresas locais se acham conectadas com os mercados nacional e 

internacional, nao em fungao da qualidade e do tipo de seus produtos, as 

economias locais tenderiam a utilizar as diferenciagoes de seus recursos e 

potencialidades como vantagens nos mercados exteriores e nacionais. A 

economia de mercado global e considerada, entao, o elemento dinamizador do 

desenvolvimento local, na medida em que, ela impulsionaria "as comunidades 

locais a superar suas dificuldades utilizando produtivamente os recursos 

naturais, humanos, empresariais, financeiros e, inclusive, locacionais".40 Apesar 

da importancia do papel, que os recursos endogenos desempenhaham, os 

1 0 I1ARQUKIRO, Antonio Vazquez. Los l*rocesos de Industrialization Kndogena, 5° capitulo del libro del aulor tilulado: Desarrollo local: Uma 

estrategia de ereacion de empleo, Madrid: IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -I I Piramidc, 1988. 
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sistemas produtivos locais so funcionariam articulados as condigoes das 

economias de mercado nacional e internacional. 

Tania Bacelar - que tambem se inclui entre os pensadores, que veem no 

desenvolvimento local o caminho alternative mais efetivo, que os seguidos ate 

entao, para uma planificacao mais adequada do desenvolvimento regional as 

novas realidades socio-economicas - considera que o espago de 

sustentabilidade da agao local nao pode desconhecer a globalizagao, caso 

contrario, "quern ficar de fora perde chance". 4 1 A autora, citando Frangois 

Chesnais, considera que o movimento de globalizagao aproxima, atualmente, 

os diversos locais, de uma maneira muito mais intensa, porquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ao atores 

globais tern hoje os meios materials para operar na escala global e esta e uma 

condigao que nao existia ha bem pouco tempo". Ela refere-se ao 

desenvolvimento tecnologico na area das telecomunicagoes, que teria criado 

as condigoes "de operar cada vez melhor, numa escala cada vez maior do 

ponto de vista espaciaf. Bacelar diz, que - valendo-se do conceito de "redes 

de empresas" evidenciado por Chesnais - vislumbra, nessa possibilidade dos 

"atores globais" aportarem em milhares de lugares no mundo, a abertura de 

uma "brecha" para os "atores locais" se associarem e se aliarem na montagem 

de "redes de empresas, que, articuladas, ampliam a sua possibilidade de 

atuagao globalizada". Novamente, referindo-se ao mesmo autor, Bacelar faz 

alusao a uma outra "brecha" - para sustentabilidade do desenvolvimento local 

em um mundo globalizado - que estaria no fato da globalizagao nao ser um 

movimento homogeneizador, muito pelo contrario, ela se nuthria das diferengas 

HACKl.AK, Tania. Acao local c desenvolvimento sustentavel In C'cntro de Kstudos Konrad Adenenauet Shilling IX-batcs N° I I Ano 1996 Pg 

105-122. 
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tornando, desse modo, as particularidades e diferencas locais, seus elementos 

impulsionadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Portanto, a existdncia das diferengas 6 algo cada vez mais relevante, 

porque eu decido ir e vender em tal lugar ou transformar em tal lugar, 

n9o porque aquele lugar e igual aos outros, mas exatamente pelo 

contrario. Aquele lugar e portador de condig&es diferentes das dos 

demais. Essa diferenciagSo, que 6 prdpria daquele lugar, e que atrai e 

consolidada a presenga dos atores globais"42 

Dessa forma, e natural que, para Bacelar, uma dos maiores problemas 

do "modelo centralizador" e porque ele 

"homogeneiza um pais no qual uma das riquezas e a diferenciagSo". 

A nossa experiencia de centralizagao sempre tern nos mostrado que 

e uma solugSo p&ssima, para um Brasil como n6s temos, onde a 

diferenciagSo em cada lugar 6 um patrimdnio maravilhoso"43 

Em primeiro lugar, e interessante observar que existe uma 

compatibilidade entre os principios diretivos, sobre os quais se apoiam a 

corrente do pensamento "endogeno", "local", "sustentavel" ou "participativo" 

com a nova dinamica da acumulacao e valorizacao capitalista, a qual no seu 

processo vai reconstruindo o espaco e reinventando as formas de trabalho 

domestico, artesanal, etc. De fato, os argumentos desses teoricos dos "Novos 

Tempos", que se propoem explorar caminhos mais efetivos, que os seguidos 

ate entao, para uma planificacao do desenvolvimento regional, adequam-se a 

luta do capital pelo "desengessamento" das condicoes da acumulagao 

("recriando" o trabalhador e "reterritorializando" o trabalho), a fim de superar os 

principals obstaculos a sua continuidade. 

«n.id 
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Esses autores veem no atual processo de reestruturacao produtiva, 

baseado na introducao de novas tecnologias e formas mais flexiveis de 

contratacao e uso da forca de trabalho, como indicativo de uma ruptura com o 

passado e a passagem para um novo modo de desenvolvimento capitalista, 

onde teriam sido eliminados os antagonismos de classe que opoem os homens 

entre si. Tal resultado teria sido consequencia logica das novas tecnologias, 

que havia permitidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um entorno territorial, donde a cooperacao e 

associatividade entre empresas permitem aceder aos importantes servigos 

avangados a produgao" (Lorens) ou teria dado aos "atores globais meios 

materials para operar na escala global e esta e uma condigao que nao existia 

ha bem pouco fempo".(Bacelar). Para esses autores, a luta competitiva no 

mundo atual globalizado estaria conduzindo a cooperacao interempresarial, 

visto que as dificuldades, cada vez maiores, das empresas obterem rendimento 

das inversoes produtivas ja realizadas, obrigam-nas "a buscar condutas 

estrategicas associativas, a fim de subcontratar algumas atividades da 'cadeia 

de valor' ou alcangar aliangas parciais de duragao temporal, com o fim de 

aceder ao conhecimento tecnologico basico em seu setor de atividade", como 

analisa Llorens. Ou conforme Bacelar, que ve na "estrategia das redes" 

possibilidades dos "atores globais" e "locais" se aliarem e se associarem 

ampiiando a possibilidade de acao globalizada. 

A partir dai, negam qualquer racionalidade que nao seja a do mercado. 

Reificam, assim, o mercado, naturalizando-o. Para Jameson, esse pressuposto 

representa o terreno mais crucial da luta ideologica de nossa epoca, cuja 

admissao expressaria a deslegitimagao do socialismo e do marxismo. 4 4 
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Fernandes Dias, por sua vez, adota o conceito marxista de "fetiche da 

mercadoria", atraves do qual, Marx desvenda as relagoes humanas por tras 

das relacoes entre as coisas, e revela a ilusao da consciencia humana 

originaria da economia mercantil, que atribui as coisas caracteristicas oriundas 

das relacoes sociais entre as pessoas no processo de produgao. Dias declara 

que: 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fetichismo da mercadoria demonstra como a relagSo mercantil 

oculta, no mais simples ato produtivo, a estruturagSo do poder, a 

presenga das classes e sua organizagSo/desigualdade estrutural. 

Judo se passa como se houvesse uma troca entre mercadorias. A 

estrutura e a expropriagSo do sobre-trabalho, com todo o seu cortejo 

de dominagSo e subalternidade 'desaparece', some na poeira da 

estrada"45 

O autor observa que essa cisao entre a essencia e aparencia, propria 

das formas mercantis capitalistas, faz a historia do capitalismo aparecer como 

a historia natural do capital, das tecnicas, da produgao, nunca do trabalho. Faz 

o processo de trabalho apresentar-se como um dado puramente tecnico e nao 

como processo de valorizagao. E, a tecnologia e atribuida todas as grandes 

transformagoes, como racionalidade sempre crescente e independente do 

antagonismo de classe, ocultando que o aumento do controle e da exploragao 

do trabalho seriam os fatores determinantes da introdugao de novas 

tecnologias em larga escala. Por conseguinte, de acordo com o autor, todo 

esse disfarce das relagoes sociais de produgao por tras das relagoes entre as 

" JAMKSON, Ircdric () IY>s-modcmi.smo e o mercado In Um mapa da idcologia AIXJRNO, Theodw... | et «IJ; Organizcao Slavoj /.iek Rio de 

Janeiro: C'ontraponlo, I99<>. 

I JIAS.Iulmundo I'ernandes "Reestiutmacao produtiva" forma atual da luta de classes In Outuhro Revista do Instituto de Kstudos Socialislas Sao 

I'aulo: Xiima. n° l . Maio de IWR 
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coisas, oriundo da economia mercantil, constituiria o verdadeiro "horizonte 

ideologico" do modo de produgao capitalista. 

Dai decorre, analisa Dias, que a atual reestruturagao produtiva, 

igualmente ao fordismo, nao representa apenas um conjunto de tecnicas de 

gestao e de produgao, como se tenta afirmar, mas uma nova forma de 

subordinagao do trabalho ao capital para fazer frente a crise que rompeu nos 

anos 70 e 80 e as lutas cotidianas do trabalho contra o capital. Ou seja, 

representa condigoes de dominagao do capital. 

No Fordismo, observa Dias, essas condigoes de dominio teriam sido 

alcangadas mediante um conjunto de medidas de contratendencia, cujas 

modalidades de gestao fabril nele incorporado, compatibilizaram, com bastante 

exito, a dinamica da acumulagao e valorizagao do capital e a integragao dos 

trabalhadores a ordem capitalista. Emergindo, assim, o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "compromisso 

fordista". Ele chama ainda atengao para um fato importante, evidenciado na 

epoca, que respondeu pelo "pacta fordista" e com ele a constituigao de certos 

"direitos sociais": o receio de uma expansao da alternativa russa no "imaginario 

dos trabalhadores". 

Na atual "reestruturagao produtiva", as condigoes de dominio do capital 

sobre o trabalho teriam sido liberadas de qualquer compromisso com o social, 

por efeito do desmonte dos estados socialistas, eliminando um dos principals 

obstaculos a continuidade do capital. Por isso, analisa Dias, a ideia de 

liberdade de mercado vai ser levada a extremos e o "pacto fordista", que 

representou o elemento vital para a sobrevivencia do capital no pos-guerra, 

passa a ser, agora, considerado o responsavel pela crise. 
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Por conseguinte, modificar a gestao do processo de trabalho e a 

tecnologia torna-se uma condicao vital para que o capital possa continuar 

mantendo o controle e a disciplina dos trabalhadores e a capacidade de 

acumular e valorizar capital. De acordo com o autor, para que essa tarefa se 

realize, na atual decada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "recria-se" o trabalhador e "reterritorializa-se" o 

trabalho, destruindo os espacos fabris classicos e o "trabalhador coletivo", ao 

mesmo tempo em que "reinventa-se" formas de trabalho tipo artesanal, 

domiciliar, etc., que passa a ser visto como um "trabalhador autonomo". 

Todavia, argumenta Dias, "uma autonomia para o capital e nao para o 

trabalho". 

Aqui, o autor chama atencao para o fetichismo imposto pela tecnologia. 

O trabalhador se torna um "associado ao capitaf. Agora, trabalhador patrao, 

dono de pequenas empresas, responsavel pela produgao e pelos desejos dos 

clientes. Diante disto, "o produtor-comprador-consumidor miticamente fundido" 

torna-se a propria "nagao". 4 6 Nessa manobra desaparecem as contradigoes 

entre trabalhadores e seus patrcies, entre eles e os consumidores. "Eliminado o 

horizonte antagonista do capital, a referenda classista internacional, 

desconstruido esse horizonte, despolitizado o debate, tudo se reduz a 

administragao", conclui Dias. 

Mas nao deixa de ser curioso - por mais contrastante que seja, no 

capitalismo, as relagoes sociais de produgao com sua forma materializada 

("alienada") - que os teoricos dos "Novos Tempos", num momento em que as 

contradigoes da sociedade irrompem com uma intensidade demasiado grande 

para serem ignoradas, postulem, com uma brutal forga ideologica, a nova fase 

"' MliS/.AKOS, Islvan Orxxlcr da idii>lt»ua San I'auln Knsaici. I ' « 
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de internacionalizagao do capital - concebida como "globalizagao" - como 

produto do avango do desenvolvimento tecnologico, que teria fornecido os 

meios para os "atores globais" operarem em escala global. Enfim, como 

produto de leis naturais, ignorando completamente os antagonismos sociais 

historicamente especificos. Segundo Dias, essa revolucao tecnologica e a 

naturalidade do capitalismo constituem-se, hoje, na sua "ideologia constitutiva". 

Desse modo, a visao "endogena", "sustentavel" ou "participativa", ao 

assumir o termo "globalizagao" como uma tendencia inevitavel, passa a usa-lo 

como uma especie de explicagao previa para tudo o que ocorre no momento 

atual. Esse tipo de procedimento e justificado, por alguns autores, como uma 

necessidade metodologica de se renovar as interpretagoes a fim de adaptar-se 

ao novo contexto historico, como explica Bacelar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A saida da crise considera a globalizagao. Esse e que e o fato novo. 

Qualquer saida da crise esta se dando, considerando o movimento de 

globalizagao, porque ele e que e o movimento de longo prazo, 

reestruturador da dinamica geral. Todos os paises, todos os atores 

estSo buscando novos padrdes, buscando sair da crise, agora, 

considerando o primeiro movimento. Nao da para trabalhar a saida da 

crise, desconhecendo a globalizagao"47 

Por isso a preocupagao da autora vai se restringir ao debate sobre a 

viabilidade da agao local sem perder de vista a globalizagao, no sentido nao de 

combate-la, mas de alinhar-se a ela, caso contrario, "estamos mortos". A logica 

posta em pratica e a da "integragao competitiva", de acordo com a qual, deve-

se concentrar todo esforgo para que se realizem ligagoes entre o mercado 

mundial, as regioes e setores potencialmente competitivos. Proposta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ItACKI.AR, I'.inia Op cil. 
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totalmente compatfvel com as estrategias de valorizagao do capital 

internacional. Bacelar vai referir-se ao turismo como um setor que possibilitaria 

ao Nordeste tirar partido de suas praias, de seu patrimonio historico, cultural e 

artesanal, retratados como qualidades especiais que outros lugares nao tern. 

"SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a globalizagao se alimenta do particular, o uso dessa diferenga, na minha 

visao, daria mais sustentabilidade ao tipo de opgao (...)"48 

Mas, para esses autores, nao existiria nenhum dano em conciliar-se com 

as novas circunstancias historicas de valorizacao do capital internacional, ao 

contrario, a agao globalizada do capital, de acordo com eles, ampliaria as 

oportunidades da agao local. Empregam o termo globalizagao no sentido de um 

processo historico, mas com o intento de langar os fundamentos de que o 

mundo estaria presenciando, nos ultimos tempos, a mais espetacular 

harmonizagao institucional e integragao economica entre as nagoes, como 

ironiza Coggiola. 4 9 De acordo com essa ideia da "globalizagao", explica o autor, 

a propriedade dos meios de produgao, sob o controle de uma determinada 

classe, nao seria mais o criterio exclusivo para prover os interesses do capital, 

phncipalmente os interesses globais. 

"A burguesia administrativa internacional e defmida como uma 

categoria socialmente abrangente, compreendendo a elite 

empresarial, gerentes de firmas, altos funciondrios do Estado, lideres 

politicos, membros das profiss&es eruditas e pessoas de posigSo 

similar em todas as esferas da sociedade". 

Por conseguinte, as limitagoes dessas abordagens estariam no 

ocultamento da verdadeira natureza da ordem capitalista, do carater da sua 

• ibid 

4 9 ( '(XIGIOI.A, Osvaldo (llobalizagao c socialismo In 1 Jniversidade c Sociedade lirasflta: ANDKS. ano VI I , n° 12. I'evereiro de 1997 
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estrutura interna - tanto no que diz respeito as relagoes antagonicas entre 

capital e trabalho no interior de uma sociedade, quanto em referenda as 

contradigoes entre a economia mundial e os estados-nacionais - na qual, nao 

se enquadra um discurso de aliangas, associagao e articulagao entre "atores 

locais e globais" (Bacelar) ou de "tarefa coletiva" entre os "atores 

socioeconomicos" (Llorens). Esse tipo de discurso tern o merito de anular toda 

a capacidade de contestar a substancia de uma sociedade dilacerada por 

interesses sociais inconciliaveis e antagonicos tanto em nivel nacional como 

internacionalmente. Essa tendencia, hoje, das ciencias sociais de denominar 

membros, que pertencem a classes sociais definidas de "atores sociais" ou 

"agentes sociais", expressa um determinado tipo de interpretagao ideologica 

sobre o carater da estrutura interna da ordem capitalista, que contribui para 

mascarar a oposigao de interesses entre capitalistas e assalariados. Para 

esses teoricos, os antagonismos de classe sao coisas do passado. Capital e 

trabalho teriam se transformado em parceiros ativos. Observa Fernandes Dias: 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trabalho e o capital sao apresentados como elementos de uma 

histdria natural sujeita a lei de ferro do mercado. AI6m disso, para 

maior eficacia, atribui-se a tecnologia toda essa imensa 

trans formagSo: fala-se mesmo em uma revolugSo tecnoldgica. O 

mercado nSo 6 compreendido como um conjunto das forgas e 

relagdes capitalistas de produgSo. "5' 

Esses autores ao conceberem a globalizagao como resultado de uma 

superioridade tecnologica, e nao como uma ofensiva adotada pelo capital no 

seu atual estagio de valorizagao, passam a ver o movimento do capital em 

' " SKI.AIR, Leslie Sociologia do sislema global. Metropolis: Vozcs, 1995. Apud Osvaldo Coggiola Op. Oil 
M DIAS, Udmundo I'ernandes Op cit 
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escala global como uma oportunidade de nascimento de novas formas de 

conexoes, de interdependencias e de cooperagoes, entre todos os povos do 

mundo. 

Entretanto, e importante chamar atengao, que nao se esta tratando 

simplesmente de confusoes conceituais, mas do efeito mistificador produzido 

quando se tenta conceitualmente reconciliar algumas categorias, que se 

referem na realidade a conflitos sociais inconciliaveis e a divergencias de 

interesses. 5 2 Essas mistificagoes refletem as necessidades objetivas do modo 

estabelecido de reproducao e controle social, no atual estagio de 

desenvolvimento capitalista. 5 3 

Outra caracteristica notavel das ideias defendidas pelos teoricos dos 

"Novos Tempos", refere-se a boa acolhida, dada por todos eles, a nao 

homogeneidade do capital. Uniformizar torna-se sinonimo de massacrar, e as 

diferenciagoes locais passam a ser consideradas de grande valor como 

elementos impulsionadores do movimento de globalizagao. Este paradigma do 

"local" - que se combina com perfeigao com as estrategias locacionais das 

corporagoes multinacionais em suas novas modalidades de investimento e de 

valorizagao - e a raiz comum, a qual, se reportam todos esses teoricos. Ha 

uma homogeneidade nesses discursos, que embora existindo suas 

diferenciagoes, representam uma nova filosofia que se enraiza na consciencia 

com a mesma solidez das interpretagoes do periodo desenvolvimentista no 

pos-guerra. Naquela epoca, ao contrario, havia um senso comum em torno da 

necessidade de corrigir os desniveis entre as regioes e de orientar o 

crescimento economico a fim de que ele se processasse de forma equilibrada 

" MKSXAROS, Islvan t ) potior da iilcoliigia S8o I'aulo Knsaio. 1996. 
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nas varias areas de um mesmo pais e nos varios setores economicos e sociais. 

A busca de um desenvolvimento homogeneo em todo o territorio nacional deu 

margem a que surgissem conceitos e orientacoes metodologicas 

indispensaveis a planificagao regional, como a teoria dos "polos de 

desenvolvimento", que se baseava no principio basico da integragao. Essas 

politicas desempenharam um papel importante no periodo desenvolvimentista 

atuando, tanto no sentido de financiar as condigoes gerais da produgao, quanto 

de oferecer um apoio politico e moral "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imagem do Estado como social como 

mediador de interesses conflitantes"54 

Hoje, houve uma mudanga na estrutura do sentimento, como analisa 

Harvey. Considera-se vao os esforgos dos anos 60 para desenvolver modelos 

de planejamento abrangentes e integrados. Procura-se, agora, dar enfase as 

estrategias de agoes produzidas e constituidas nos lugares particulares, 

localizados. Estrategias pluralistas, diferenciadas, que, segundo esses autores, 

nao podem ser igualadas porque 

"nSo existe homogeneidade do espago, como considerava o enfoque 

macroecondmico predominante na visSo convencional, mas uma 

diversidade de situagdes e movimentos protagonizados pelo atores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

55 

territorials socialmente organizados". 

Insiste-se, assim, na coexistencia de um grande numero de mundos 

possiveis, fragmentarios ou de espagos que sao justapostos ou superpostos 

uns aos outros. Ja nao se trata de desmascarar, opor-se ou transcender as 

desigualdades, mas "espojar-se nas fragmentarias e caoticas correntes da 

" ibid 

M NK'ITO„Josc I'aulo. Oapitalismo monopolista c servico s<x:ial Sao Paulo: Oortcz . 1992 

'•' I.I.ORKNS, h'rancisco Albuquerque. Op cit. 
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mudanga, como se isso fosse tudo o que existisse",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA analisa Harvey. 5 6 Mas, 

para Bacelar trata-se de aproveitar as oportunidades diferenciadas que surgem 

em cada local, porque o que nao se pode jamais esquecer e "o local 

sustentavel na brecha". E cita, como exemplo de sustentabilidade, a estrategia 

de "globalizagao" ("flexibilizagao") da industria de perfumaria mundial "que 

inova no locaf, ao fornecer a essencia para ser embalada pelas pequenas lojas 

em varios lugares do mundo. A autora refere-se ao sistema de franquias, no 

qual, o franqueado obtem o direito de uso de uma marca. Nao percebe que foi 

expandindo suas franquias pelo mundo, ou abrindo "brechas" (usando a 

expressao da autora) que a Benetton transformou-se em uma gigantesca 

corporagao multinacional. Todavia, Bacelar opta em nao sair da "aparencia 

exterior", do "nexo externo", e diz estar convencida de que "nada mais 

sustentavel do que ter uma lojinha que faz o que ela [a franqueada] faz e nada 

mais globalizado, porque a essencia e de uma grande corporagao francesa". 

Tudo se passa como se houvesse uma associagao, ou cooperagao entre 

"atores globais" e "locais", ocultando, assim, o "nexo interno", que representa a 

essencia dos fenomenos, ou melhor, o carater social das relagoes economicas 

capitalistas, sua estrutura de poder, a presenga das classes e sua 

desigualdade estrutural. Esses autores ao tomarem categorias economicas 

(globalizagao, mercado, inovagoes tecnologicas) como formas dadas, prontas, 

acabadas, nao conseguem captar seu carater social. Veem os fenomenos que 

ocorrem na superficie da vida economica como possuidores de caracteristicas 

naturais e nao como resultado do processo de "reificagao das relagoes de 

" M A R V I i Y , David Op t i l 
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produgao", caracterfstica do modo de pensar daqueles que se acham limitados 

pelo horizonte da economia capitalista. 

Entretanto, como explicar esses limites? 0 que faz um conjunto de 

valores e diretrizes praticas representarem o discurso ideologico dominante de 

uma epoca? Melhor dizendo, o que leva um discurso a dominar, a ponto de 

levar as pessoas a aceitarem de forma consensual um conjunto de valores e as 

consequencias praticas nele contidas, sem se oporem e sem conseguirem 

elaborar uma perspectiva alternativa? 

Meszaros chama atencao, por exemplo, para o fato de que, em 

determinadas epocas, o uso de certos vocabulos e afastado do vocabulario 

socioeconomico, tais como, "impehalismo", "exploragao", "conflitos de classe", 

etc., termos que sao tratados hoje, pelos intelectuais com bastante precaugao. 

Desse modo, suprime-se qualquer elemento que possa conduzir a 

questionamentos acerca da natureza do sistema capitalista. 5 7 

Com efeito, hoje a "globalizagao" e apresentada, como uma fase 

especifica da internacionalizagao do capital, na qual, existiriam "atores globais" 

e "grandes conglomerados" de tamanho suficiente para operar em varios 

lugares do mundo, oferecendo meios, condigoes e espago para agoes 

sustentadas em diversos locais do globo. Todavia, nao existe nenhuma 

evidencia de que a "globalizagao" tenha significado a superagao, pelo capital, 

da contradigao entre a economia mundial e as economias nacionais. Ao 

contrario, diz Coggiola,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a contradigao entre a internacionalizagao crescente 

Ml'iSZAROS, Islvan. Opodcroa idcologia. Sao Paulo: linsaio, 1996 
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das forgas produtivas e a sobrevivencia das fronteiras nacionais, esteve na 

base das duas conflagragdes mundiais e de multiplas catastrofes nacionais"58 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tudo isso se torna curioso quando se observa que em uma outra epoca, 

ainda recente, as analises giraram em torno da "vulnerabilidade externa" como 

componente historico da situacao de subdesenvolvimento. Segundo aquelas 

analises, a situagao de subdesenvolvimento residiria na forma como as 

economias subdesenvolvidas se vincularam historicamente com o mercado 

mundial e na forma como se constituiram as elites internas, que definiram as 

relagoes internacionais intrinsecas ao subdesenvolvimento. Considerava-se 

que a economia brasileira e seus espagos regionais haviam desempenhado 

sempre um papel "dependente" e "complementar" na divisao internacional do 

trabalho, porque tiveram sua formagao e consolidagao atreladas a acumulagao 

europeia. O caso do Nordeste tornava-se caracteristico desse processo. Desde 

o periodo colonial que alguns de seus espagos foram organizados em fungao 

das oportunidades {"brechas") abertas pela politica economica expansionista 

europeia. Assim foi com a cana de agucar, na zona da mata, no periodo 

mercantilista; da mesma forma com a cultura do algodao, que se estruturou 

integrando-se ao mercado internacional, com o advento da revolugao industrial 

europeia, produzindo algodao para o setor textil ingles. 5 9 

Era a analise dessa realidade que levava ao debate sobre a existencia 

de uma uniao de interesses entre o capital internacional e as oligarquias 

agroexportadoras, que impedia a formagao de um mercado interno unificado e 

uma burguesia nacional empreendedora. A raiz desse debate e claro conduzia 

" CCXX'ilOI.A, Osvaldo. Op. cil. 

, < ; I'KRRtJCI, (ladicl. A formacao historica do nordeste c a questao regional. In A Queslao Nordeste: cstudos sobre lormacao historic;*, 

desenvolvimento e processos politicos e ideologicos MARANIIAO, Silvio. Jet. a l l ; Organizador: Silvio Maranhao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

19K4. 
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para a industrializagao, discurso que se perfilava com as mudangas que estava 

ocorrendo na estrutura do capital monopolista nos paises imperialistas, naquela 

epoca. Como ja foi explicado anteriormente, a crescente exportagao de 

maquinas e equipamentos conduzia a um aumento de interesse por parte dos 

grupos monopolistas na industrializagao do terceiro mundo. Porem, expressoes 

como "imperialismo", "desigualdades" e ate mesmo "conflitos de classe" 

encontravam-se na ordem do dia, diferentemente da postura dos intelectuais 

que, nas ultimas decadas, evitam admitir a essencia classista de suas teorias e 

posturas ideologicas. 

Meszaros atenta para o fato de que a ordem social, que se estabelecia 

nos anos de expansao do capitalismo do pos-guerra, baseada na 

internacionalizagao do Keynesianismo, se fazia valer em escala relevante e 

circunscrevia os modos alternatives de conceituagao de todos os problemas 

praticos mais importantes da epoca. E chama atengao para a postura 

ideologica de Keynes, segura de que o capitalismo garantiria para sempre 

aquela ordem vigente e, por isso mesmo, sem estratagemas ideologicos 

defensivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quanto a luta de classes como tal, meu patriotismo local e pessoal, 

como os de todo mundo, exceto alguns desagrada~veis entusiastas, 

liga-se a meu prdprio ambiente. Posso ser influenciado pelo que me 

parece ser justo e de bom senso; mas a guerra de classes vai me 

encontrar do lado da burguesia educada. ' 6 0 

Com efeito, apos um periodo perturbado pela Revolugao Russa, pelo 

crescente poder dos movimentos socialistas e comunistas, pela ascensao do 

fascismo e duas conflagragoes mundiais, a necessidade de reconstruir as 

KKYNKS. John Maynaid "Am I Liberal''" l&says in Persuasion Apud Islvan Meszaros () poder da idcolngia. Sao Paulo Knsaio, l99o 
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economias devastadas abria caminho para a descoberta de um "mito", que iha 

fornecer "o impeto para um novo projeto de agao humana", como analisa 

Harvey. 6 1 Esse mito, diz o autor, vai se incorporar na maquina da fabrica e no 

poder da tecnologia para atingir metas socialmente uteis. Surge, assim, um 

novo estilo de filosofia positivista, que viria a ter posicao central no pensamento 

social pos-segunda guerra mundial, inspirado por uma elite de vanguarda 

composta por planejadores, artistas, arquitetos, etc. A crenga no progresso e 

no planejamento racional sob condigoes padronizadas de conhecimento e de 

produgao se estabelece com todo vigor. Com as forgas sociais controladas o 

poder internacional torna-se relativamente estavel, organizado e seguro ao 

longo de linhas fordistas-keynesianas, sob os olhos vigilantes da hegemonia 

norte-americana, mostrando que era possivel inventar mitos com poderes de 

controlar as lutas de classe. Logicamente, nesse momento, nao se tornava 

preciso negar as lutas de classe. Ou, como nega-las com a Russia sovietica 

espalhando sua influencia de todas as formas pelo mundo? 

Hoje, a ordem mudou, a ideia de intervengao do Estado e de 

planejamento passam a ser associadas a ideia de prejuizo a liberdade 

individual, e a nogao de "igualdade" e deplorada por corrigir os mecanismos de 

mercado e intervir em outros tipos de valores e prioridades. Deslegitima-se, 

desse modo, a ideologia do Estado assistencialista, naturalizando-se o 

mercado e as desigualdades. Dar-se relevo, assim, a estrategias "privadas" de 

legitimagao politica, nas quais, responsabiliza-se cada individuo e cada lugar, 

pela continuidade de suas sequelas. 

" HARVUY, David. Op. cit. 

132 



ANGELA MARIA METRITEJO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes, apresentavam-se argumentos e sustentavam-se controversias 

sobre a eficacia do planejamento no controle das perturbacoes causadas pelos 

desequilibrios e pelas desigualdades sociais advindas do sistema de mercado. 

Dava-se, assim, um carater "publico", as estrategias politicas de legitimacao, 

mediante o qual, as politicas publicas atuavam no sentido de oferecer um apoio 

politico e moral na construcao de uma imagem social do Estado. Com o Estado 

como mediador poder-se-ia realizar a igualdade social e a liberdade que se 

revelavam na pratica como desigualdades e falta de liberdade. Identificava-se, 

assim, o retrato ideal da sociedade burguesa com seu modelo real. 

Hoje, as estrategias mudaram, defende-se agora, que as desigualdades 

nao podem ser resolvidas porque estariam indissoluvelmente ligadas ao 

sistema de mercado. Argumento que, certamente, Marx se poria de acordo, 

menos na essencia, no que tange ao axioma positivista da identidade entre a 

sociedade de mercado e a natureza, que se configura na aplicacao de leis 

naturais aos fenomenos humanos, bastante comuns nessas analises. Ao 

considerar eternos e a-historicos os fenomenos da vida social, acabam 

evidenciando a desigualdade social como uma situacao natural e inevitavel. 

Jamenson considera que houve uma rendigao universal ao mercado tanto por 

parte da esquerda como por todos os demais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agora, todos dispoem a 

resmungar (...) que nenhuma sociedade pode funcionar eficientemente sem o 

mercado, e que o planejamento e obviamente impossivel, diz ele. 6 2 

O que se pretende dizer e que o desaparecimento, hoje, de 

determinados conceitos, e a legitimidade de outros, esta ligado a desintegragao 

do socialismo real. No momento em que o socialismo e percebido como 

6 2 JAMKSON, I'rcdric. Op. cit 
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sinonimo de opressao e de doutrinacao ideologica e sua passagem para o 

capitalismo como libertagao dessas cadeias opressoras, pretende-se 

evidenciar o estado natural, "nao ideologico", da economia de mercado. 

Mas, em que consistiria essa mistificacao em relacao aos conceitos? 

Jamenson diz endossar o projeto de Stuart Hall, que se baseia na ideia 

de que a luta pela legitimacao dos conceitos e ideologias representa o piano 

fundamental em que se trava a luta politica. Para ele a legitimacao adviria dai. 

A retorica do mercado teria se tornado um componente fundamental e central 

dessa luta ideologica, dessa luta pela legitimacao ou deslegitimacao do 

discurso esquerdista. 0 enunciado de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o mercado esta na natureza 

humana" seria para Jameson "o terreno mais crucial da luta ideologica de 

nossa epoca".Teria sido travada a luta politica pela legitimidade de conceitos, 

como planejamento ou mercado, nesse momento atual. 

Paulo Netto, por sua vez, apresentado no segundo capitulo, considera 

que existe uma forga ideologica nesse naturalismo social, oferecida pela 

tradicao teorico-cultural positivista, no momento em que constata que o estado 

de coisas existentes e natural, necessario, inevitavel e produto de leis 

invariaveis, porquanto fornece uma justificativa cientifica para a ordem social 

estabelecida tornando inutil e ilusorio o desejo de interrompe-la ou transforma-

la. Legitima-se, assim o estabelecido e consagra-se "uma predisposigao para 

aceitar a sua evolugao seja em que sentido for", diz o autor. 63 

Mas, como explicar o poder dessa mistificacao ideologica? A sua 

eficacia como sistema de ideias, que se estabelece na totalidade da 

" Nl i ' lTO, Jose Paulo. Op cit 1992 
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sociedade? Quais os componentes cruciais da legitimagao dessa mistificacao 

ideologica? Essa rendicao universal ao mercado, como diz Jameson? 

Jameson fala no fracasso da Uniao Sovietica como determinante da 

indiferenga de geragoes de intelectuais mais jovens ao marxismo e socialismo. 

Ele chama atengao para a existencia de uma certa semelhanga entre o que a 

Revolugao Sovietica significou para o resto do mundo, em termos positivos, e 

os efeitos negativos dessa oportunidade perdida. Segundo o autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao 

surpreende que profunda decepgao com a praxis politica resulte na 

popularidade da retorica da devogao ao mercado e na rendigao da liberdade 

humana a uma agora prodiga mao invisivel"64 Mas, considera, que esse fato 

nao seria suficiente para explicar essa empolgagao e o alia aos proprios meios 

de comunicagao em seu sentido global, referindo-se a todos os aparelhos e 

equipamentos de alta tecnologia da midia. 

Realmente, sem a ameaga do socialismo real e eliminada a existencia 

de uma possivel alternativa ao capitalismo, cai por terra um certo papel 

"civilizatorio" do capital. Rodrigo Duarte 6 5 observa a importancia que teve a 

revolugao russa como um elemento dificultador e neutralizador da lei do valor 

por parte do grande capital internacional. Segundo o autor, ela teria provocado 

um certo recuo na aplicagao unilateral de medidas que poderiam aumentar o 

desemprego e consequentemente uma crise social. 0 medo de uma ameaga 

revolucionaria teria inclinado os capitalistas a oferecerem certos ganhos a seus 

trabalhadores com o objetivo de deter uma clara tendencia, a epoca, no sentido 

de difusao do socialismo. A instalagao da "guerra fria" tambem e considerada, 

pelo autor, como outro fator inibidor da aplicagao irrestrita do principio basico 

" .IAMKSON, Ircdric <)p. r i l . 
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do capitalismo monopolista: a busca de sobre-lucros atraves da aplicagao sem 

controle de tecnologias, como tambem, dos artificios da propaganda. Ele cita, 

como exemplo, a utilizagao de robos nas linhas de montagem, que somente 

ocorreu apos a derrocada dos regimes socialistas europeus, apesar de ter sido 

anunciada durante decadas anteriores e acrescenta que isso teria, com 

certeza, acontecido, com todas as suas consequencias em termos de 

desemprego se o capital nao tivesse tido um adversario ideologico de peso. 

Nesse contexto, sem alternativas ao capitalismo, os metodos de 

legitimagao do capital monopolista nao vao mais se basear nos direitos e 

garantias civicos e sociais, mediante suas politicas sociais e publicas, que 

haviam Ihe permitido, durante tanto tempo, alcangar o consenso social -

elemento indispensavel para se obter uma aceitagao serena das regras 

estabelecidas pelo jogo economico dos monopolios. 

Mas, a era monopolista propicia ao capital um longo campo de 

legitimagao, que com o crescimento da influencia politica do movimento 

operario, transforma-se em uma enorme maquina de manipulagao ideologica 

para integrar os trabalhadores na sociedade capitalista, como analisa Paulo 

Netto. 6 6 

O autor refere-se a nova dimensao adquirida pelo capital monopolista, 

no seu estagio mais avangado, que o transforma em uma enorme maquina de 

controle ideologico. O capital ao converter todos os dominios da vida humana, 

inclusive o universo "simbolico" e "afetivo", em servigos, ele teria criado um tipo 

novo de relacionamento, entre o individuo e as instituigoes burguesas, que 

possibilita, cada vez mais, o controle sobre a consciencia, superando assim os 

6 5 DUARTK, Kodrigo. () mundo "globalizado" c estelizacao da vida. In Univcrsidade e Sociedade. Brasilia: ANDKS. Ano IX, n° 18. margo de 1999. 
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instrumentos repressivos. A manipulacao da consciencia ocorreria atraves da 

coordenagao de toda a existencia humana, privada e publica e de todas as 

reagdes humanas. O individuo nao disporia mais de espago mental suficiente 

para viver com uma consciencia propria. 

Existiriam, entao, mecanismos intrinsecos a ordem monopolica, que Ihe 

vai possibilitando, cada vez mais, instrumentos de controle ideologico. 

Harvey, por exemplo, considera que a necessidade do capital de 

acelerar o seu tempo de giro, a fim de diminuir a lacuna entre produgao e 

consumo, teria tornado a "informagao" uma mercadoria valiosa para o sucesso 

dos empreendimentos e lucratividade na epoca atual. Essa enfase dada a 

informagao teria gerado um amplo conjunto de servigos especializados e 

consultorias capazes de assessorar o sistema com informagoes cientificas, 

tecnicas e politicas. Por conseguinte, na epoca da produgao flexivel, com 

mudangas de gosto e necessidades instantaneas, "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proprio saber se torna 

uma mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a quern pagar mais, sob 

condigoes que sao elas mesmas cada vez mais organizadas em base 

competitivas", observa Harvey. 

Assim a produgao do conhecimento teria assumido, cada vez mais, um 

carater comercial, cujo valor so se realizara se encontrar um comprador. Os 

sistemas universitarios transformam-se em empresas produtoras de 

conhecimento, cujo produto precisa seduzir um comprador e, especificamente, 

no campo da teoria social, deve ser compativel com os interesses do capital e 

necessaria para o prolongamento de sua sobrevivencia. Tudo isso leva a 

aceitagao passiva dos padroes ditados pelas instituigdes burguesas. Nesse 

** NK'ITO, Jose I'aulo Op cit 1992 
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sentido, a tendencia desses teoricos atuais, e considerar como dadas, a 

estrutura e as instituigoes da sociedade capitalista. 

Hoje em dia, diz Petras, 6 7 "oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intelectuais institucionais sao prisioneiros 

de seus proprios e estreitos lagos profissionais." O autor refere-se a vinculacao 

vertical, hoje existente, dos intelectuais - nas suas estrategias de sustento 

material atormentados pelo desmantelamento da educacao publica - com as 

agendas de financiamento estrangeiras, com os centros de investigagao e com 

as burocracias do Estado e regimes locais. Katz, de forma semelhante, fala da 

nova "burocracia academica", fabricada pelo processo de privatizacao e 

elitizagao das universidades, e considera que as agendas estrangeiras e os 

governos civis privatizadores "financiaram a transformagao do intelectual critico 

em apologista de seu novo status social"68 

Outro forte instrumento de controle, que teria favorecido a total aceitagao 

dos intelectuais a ordem do capital e do mercado - questionando apenas seus 

aspectos fenomenicos - estaria na espantosa concentragao do poder 

economico na edigao de livros e em toda a imprensa, transformando-se em 

mais uma arma de controle ideologico sobre o fluxo de informagao, como 

ressalta Harvey. 

Todos esses autores mostram a forga do potencial legitimador do capital 

no seu estagio monopolista mais avangado, momento em que nao ha nada 

mais no mundo em que o capital nao tenha convertido em mercadoria: "a 

" I'KTRAS. James Os inlelecluais em relirada In Marxism!) Hoje I'KTRAS. James |el al | ; organizador:Osvaldo Coggiola Sao I'aulo: Xama. 

1994 

** KATZ, Claudia. O pos-marxismo uma critica In Marxismo llojc. PK'ITCAS, James [et al |; organi/ador:Osvaldo Coggiola Sao Paulo: Xama. 

1994 
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saude, o amor, a vida e a morte; no limite, as proprias pessoas se tornam uma 

forma de mercadoria"69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Meszaros, por exemplo, concebe que o poder da ideologia dominante e 

extraordinario, nao apenas pelo fato da classe dominante deter em suas maos 

todo um arsenal politico-cultural, mas porque ela teria o privilegio exclusivo da 

"mistificagao", por meio da qual, as pessoas seriam "induzidas a endossar, 

'consensualmente', valores e diretrizes praticas que sao, na realidade, 

totalmente adversos a seus interesses vitais."70 O autor diz que as ideologias 

criticas nao conseguem mistificar por nao terem nada a oferecer a seus 

opositores, "aqueles ja bem estabelecidos em suas posigoes de comando, 

conscientes de seus interesses imediatos e palpaveis.'"1 

Assim posto, sob o dominio dos monopolios economicos, politicos e 

culturais a repressao torna-se coletiva sendo, cada vez mais, introjetada "na 

consciencia e no inconsciente do individuo, operando como seu proprio desejo, 

sua moralidade e satisfacao". 7 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Aridas 

0 Aridas 7 3 representa mais um programa de desenvolvimento regional 

que, igualmente ao GTDN no passado, baseia-se em paradigmas que se 

destina a criar condigoes para a retomada de desenvolvimento. Mas, enquanto 

o GTDN fundamentou-se no Estado intervencionista, o ARIDAS toma como 

suporte as forcas do mercado e as novas praticas produtivas. Enfim, 

m DUAR'n-, Rodrigo. Op. cit. 

" ' MKS/.AROS, Islvan I'ilosofia, idcologin c cicncia social: ensaios de ncgacaoc aiirmacao Sao I'aulo: linsaio, 1993. 

" Ibid 

" MARCIISK. Herbert Op. cil 

7 : 1 I'ROJb'TO ARIDAS Nordeste uma estrategia de desenvolvimento sustentavel Brasilia: Ministcrio do I'lanejamcnto e Orcamento, 1995 
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representa uma proposta de desenvolvimento para o Nordeste que caminha 

em diregao a concepgao de desenvolvimento local, endogeno ou sustentavel. 

Foi coordenado pela Secretaria de Planejamento da Presidencia da 

Republica (SEPLAN), pela Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e pelo Instituto Interamericano de Cooperagao em Agricultura 

(IICA), com a participacao e financiamento do Governo Federal e de todos os 

Governos Estaduais do Nordeste. O referido projeto foi financiado, ainda, pelo 

Banco Mundial (BIRD) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Esse Projeto iniciado em 1992 e elaborado, na sua versao final, em 

1995, recebe uma importancia fundamental nesse trabalho, em termo de 

discussao, por ter tido a preocupacao de deixar explicitado o novo paradigma 

para o planejamento do desenvolvimento sustentavel no nivel regional, como 

tambem, por ter inspirado as estrategias de desenvolvimento sustentavel 

incorporadas nos Pianos de Desenvolvimento de todos os Estados do 

Nordeste. Efetivamente, tornou-se o marco de referenda geral para 

implementacao da estrategia Aridas em cada Estado nordestino. 

Seus objetivos sao justificados como apropriados a uma fase de 

globalizagao economica e de crescente liberalizagao dos mercados, 

consolidada pela Terceira Revolugao Industrial e novas tecnologias. Considera 

que nesse momento atual em que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Expandem-se aceleradamente os movimentos comercial e financeiro 

internacionais. E a velha nogSo de vantagens comparativas cede 

lugar a de vantagens competitivas, que passam a depender muito 

mais do conhecimento como fator de produgSo do que dos recursos 

naturais ou do baixo custo de mao-de-obra. Eficie'ncia global, 

competitividade sist&mica, qualidade total, insergSo dinSmica no 



= = _ _ = = = _ _ = CAWIUUJIV QUESTAO REGIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

programas implementados no Nordeste, ate entao, foram insustentaveis, 

resgatando as agoes que tiveram sustentabilidade. Essa reuniao de pessoas foi 

orientada para ter a preocupagao com o quadro metodoldgico geral que 

compreendia tres aspectos fundamentals: o primeiro referia-se a possibilidade 

de "continuidade" das propostas, tendo em vista, que a descontinuidade dos 

programas teria se apresentado como um dos problemas mais serios do 

Nordeste; o segundo, dizia respeito a "sustentabilidade", ou seja, a trajetoria de 

longo prazo; e o terceiro aspecto, faz alusao a "participagao" da comunidade, 

enfim, a cidadania. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os principios de vis9o de longo prazo, participagao e parceria da 

sociedade e descentralizagSo, no contexto de uma economia aberta, 

integrada ao resto do Pais e do mundo, tornaram-se necessarios para 

adaptar o planejamento ao contexto dos processos econdmicos, 

sociais e politicos do fim de seculo". 

Desse modo, construiu-se uma proposta para cada um dos aspectos 

abordados nesses grupos de trabalho e montou-se uma estrategia de 

desenvolvimento sustentavel que se denominou - Projeto ARIDAS. 

0 elemento principal da estrategia de desenvolvimento explicitado pelo 

Projeto ARIDAS vai compreender, em primeiro lugar, a grande preocupagao 

com a "sustentabilidade" do desenvolvimento. Argumenta que a ideia de 

sustentabilidade - recomendada na Conferencia Internacional sobre Impactos 

de Variagoes Climaticas e Desenvolvimento Sustentavel em Regioes Semi-

Aridas (ICID), realizada em Fortaleza com a participagao de cientistas, policy 

makers e representantes da sociedade civil organizada oriundos de 45 paises; 

e na Conferencia do Rio, em 1992 - aparece pela primeira vez nos processos 

de planejamento. Todavia, de acordo com o ARIDAS, esse conceito e nele 
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trabalhado, num sentido mais amplo, nao se restringindo apenas a sua 

dimensao ecoambiental, mas incluindo a questao economica, social, politico-

institucional e tecnologica. Por isso, teria sidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "redefinido como 

desenvolvimento duravel, o que tern capacidade de permanencia ao longo do 

tempo". 

O segundo elemento seria a ideia de "longo prazo", que se prende ao 

tempo durante o qual um governo vigora. Considera-se "impossivel resolver 

qualquer problema significativo de subdesenvolvimento no periodo de um 

governo". Essa visao de longo prazo nao teria, portanto, o mesmo significado 

daquela contida nas analises cepalinas, que tinha como objetivo captar o 

movimento das economias numa perspectiva de longo alcance para analisa-lo, 

atraves dos seus altos e baixos, no curso de um periodo, tratando-se, entao, de 

um instrumento analitico. 

O terceiro elemento seria o processo de "descentralizacao" e 

"participagao da sociedade", o que exigiria reciclagem do papel do Estado, que 

passaria a ser agora o catalisador das iniciativas da sociedade. Estariam ai 

definido os diferentes espagos de agoes publicas e privadas. 

0 ARIDAS parte de que, embora as politicas de desenvolvimento 

regional, postas em pratica desde a decada de 50 pela Uniao, tenham reduzido 

de forma consideravel os niveis de pobreza critica e reduzido as desigualdades 

espaciais intra-regionais, o Nordeste, entretanto, ainda padeceria de serias 

vulnerabilidades de natureza geo-ambientais, economico-sociais, tecnico-

cientificas e politico-institucionais. Essas vulnerabilidades constituiriam 

obstaculos de vulto ao desenvolvimento sustentavel, que no seu conceito 

ampliado compreenderia essas quatro dimensoes. 
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A vulnerabilidade geo-ambiental refere-se, alem do drama da seca do 

semi-arido, a degradagao dos solos, a insuficiencia dos recursos hfdricos e a 

agao predatdria do homem sobre a flora e a fauna. 

A vulnerabilidade econdmico-social faz alusao, economicamente, a 

situagao critica do deficit na balanga comercial, a condigao das industrias que 

nao detem vantagens competitivas e a persistencia, no semi-arido, da 

agricultura tradicional de subsistencia e da pecuaria extensiva. E, socialmente, 

menciona a pobreza critica, que aflige metade da populagao com altos indices 

de desemprego e subemprego; as desigualdades interpessoais de renda; e os 

baixos padroes de saude, habitagao e educagao. 

No que tange a vulnerabilidade politico-institucional considera que os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"avangos recentes no processo de democratizagao e de organizagao da 

sociedade regional sao altamente relevantes e prenunciam futuro promissor". 

Mas, ainda encontrar-se-iam praticas clientelistas, deficiencias no atendimento 

das demandas sociais dos servigos publicos por padecerem de recursos 

humanos desqualificados, falhas organizacionais ou de gestao e problemas 

financeiros. 

Disso decorre que a sustentabilidade, proposta pelo Aridas, como a 

"ideia-forga" do desenvolvimento do Nordeste, apoia-se na superagao dessas 

vulnerabilidades, pensada numa perspectiva de longo prazo (1995 - 2020) e 

fundamentada no consenso da sociedade, que seria logrado mediante a 

formagao de uma nova mentalidade e de uma nova maneira 

"de pensar, agir e fazer. Ele [o c onsenso] estA necessariamente 

relacionado com a maneira como for conduzida a vida cotidiana. Em 

especial, vincula-se as complexas interaqdes que a cada dia se 

estabelecem no campo, mais pragmStico, do trabalho, envolvendo 
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tanto relagoes interpessoais, potencialmente conflituosas, quanto 

relagoes, com virtualidades destrutivas, entre o homem que fabrica e 

sua febrica maior: a natureza." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O consenso, de acordo com o Aridas, deve estar, portanto, associado 

politicamente "a um mais harmonioso relacionamento do homem com a 

natureza e com seus semelhantes", mas e no consenso "estrategico" que 

encontrar-se-ia assentada as "bases mais sdlidas da propria sustentabilidade 

do desenvolvimento." Se esse consenso for alcancado estaria superado "um 

dos principals obstaculos para que venha a percorrer um novo caminho de 

progresso." E o primeiro passo nessa direcao estaria sendo dado quando se 

divulgasse o Projeto Aridas com suas "propostas inovadoras" de transformacao 

da sociedade nordestina centradas nas "quatro dimensoes da sustentabilidade 

do progresso regional": geoambiental, econdmico-social, cientifico-tecnoldgica 

e politico-institucional. Cada uma dessas dimensoes teria eixos estruturantes 

que dariam origem a seis Areas Estrategicas 

A dimensao geoambiental considera a utilizacao racional e a 

conservacao dos recursos naturais, aliados a protecao do meio ambiente. 

A dimensao econdmico-social integra, em um so processo, o economico 

e o social, visando "conciliar eficiencia e equidade". Do lado economico, 

tomando-se como alvo o crescimento acelerado com competitividade -

mediante a incorporagao produtiva dos avangos do conhecimento 

consubstanciados nas conquistas da Terceira Revolugao Cientifica e 

Tecnologica, bem como em tecnicas de gestao de que resulta novo conceito de 

eficiencia organizacional - e a insercao dinamica da regiao as economias 

nacional e-internacional, associada as forcas enddgenas do crescimento e a 

expansao do mercado interno. Do lado social, essa harmonia entre "eficiencia e 
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equidade" seria obtida trabalhando-se a favor da expansaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "de mais e 

melhores empregos" e da elevagao, pela capacitagao dos recursos humanos, 

da produtividade da mao-de-obra". 

A dimensao cientifico-tecnoldgica determina o aumento do acervo de 

conhecimento cientifico-tecnoldgico do Nordeste e sua aplicagao no aumento 

de produtividade e competitividade regional, bem como, na utilizagao racional 

dos recursos naturais e na preservagao do meio ambiente. Defende a 

integragao - a esse segmento - das universidades e de outras entidades de 

pesquisa da regiao, que com seus recursos cientifico-tecnoldgicos e com seus 

programas de capacitagao de recursos humanos, deverao "alcangar 

gradativamente desempenho compativel com reconhecidos padroes de 

excelencia". 

Na dimensao politico-institucional, a proposta explicitada pelo ARIDAS e 

de um "modelo de gestao descentralizado do desenvolvimento", a ser 

alcangado atraves da demarcagao de decisdes e agoes das esferas publica e 

privada com multiplas parcerias entre a Uniao, os Estados e municipios, e entre 

o governo, a iniciativa privada e a sociedade organizada. Este modelo, 

conforme o Aridas, corresponderia as mudangas ocorridas nacionalmente, nos 

ultimos anos, na distribuigao do poder na sociedade, em proveito da 

participagao cada vez maior da comunidade (cidadania) e do mercado nos 

processos de tomada de decisao e controle da estrutura do Estado. Como 

tambem, em uma ampliagao dos recursos dos Estados e Municipios, em 

detrimento da Uniao. Ao se alcangar a forga e a influencia da comunidade e do 

mercado na sociedade, em detrimento do Estado conferir-se-ia "as agoes de 

desenvolvimento mais permanencia, maior continuidade". Ao se responsabilizar 
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os Estados e Municipios pela decisao e execugao da maioria das agoes da 

esfera publica, em detrimento da Uniao, dar-se-ia "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regiao mais autonomia na 

conducao do desenvolvimento". 

Em relagao aos procedimentos metodoldgicos utilizados pelos estudos 

que deram feitio ao Projeto Aridas foram construidos dois cenarios - um 

"tendenciaf e um "desejado" - levando em conta um conjunto de tres 

condicionantes: i) a dinamica da economia nacional; ii) a reforma e 

modernizagao do Estado; iii) e a formulagao e execugao das politicas regionais. 

Porem, na concepgao dos dois cenarios o ultimo condicionante - as politicas 

regionais - vai representar o elemento diferenciador. No cenario "tendencia\" 

considerou-se "a politica regional tradicionaf (que vem sendo adotada na 

regiao desde muito tempo) e no cenario "desejado" contemplou-se o "futuro 

desejado para a regiao captado atraves dos anseios da sociedade nordestina". 

Para o cenario "tendenciaf tragou-se o que se considera a trajetdria 

provavel do desenvolvimento do Nordeste - adotando-se como ponto de 

partida as condigoes do ano de 1994 ate a situagao futura de 2020 - se se 

toma a dinamica da economia nacional e a reforma e modernizagao do Estado 

associados a continuidade das politicas regionais tradicionalmente adotadas no 

Nordeste. 

Para a concepgao do cenario "desejado" levou-se em conta, igualmente 

ao cenario "tendencial", os dois primeiros condicionantes (o comportamento 

provavel da economia brasileira e a reforma e modernizagao do Estado), so 

que, nesse caso, foram associados a uma visao ideal de futuro para o 

Nordeste, mediante um processo de consulta a sociedade regional, no qual, 
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teria se captado ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "futuro desejavel do nordestino" Essa "imagem do futuro 

desejavel' foi, posteriormente, confrontada com o cenario "tendencial", que, em 

decorrencia, sofreu alteragdes em sua linha de evolucao, que passou a ser 

norteada rumo a uma "trajetdria de longo prazo orientada na diregao das 

aspiragoes captadas na sociedade". 

Desse modo, da comparagao entre o cenario "tendencial" e o cenario 

"desejado", elaborou-se a proposta, que corresponderia ao caminho "desejavel 

pelos nordestinos", coincidentemente em perfeita simetria as grandes 

transformacdes que estavam tendo lugar no mundo: a chamada estrategia de 

desenvolvimento sustentavel. 

Todavia, o Projeto ARIDO ao procurar utilizar-se de analise prospectiva 

como instrumento de planejamento estrategico, vale-se de pressupostos 

apologeticos, em relacao as duas primeiras condicionantes - ao provavel 

comportamento da economia brasileira e a reforma e modernizagao do Estado 

- que revelam nada mais do que um piano de adaptagao a internacionalizagao 

neoliberal, tal e a trama que se segue: 

Em relagao a primeira condicionante, o ARIDAS pressupde a retomada 

de crescimento do pais em ritmo mais elevado, "com seu PIB evoluindo a 6% 

ao ano no periodo, 1994-2000, a 6,3% em 2000-2010, e a 6% em 2010- 2020." 

Para inferir esse provavel sucesso nos resultados levou-se em conta i) "o exito 

do programa de estabilizagao representado pelo Piano Rear; ii) "os avangos na 

modernizagao da base produtiva nacional e dos novos metodos de gestao 

empresarial assegurando crescente competitividade a economia; iii) e "a ampla 

7 4 Kssas consultas. do acordo com o Projelo Aridas, envoivcram a realizagao de varios workshops e seminaries lematicos "com atores sociais 

lepresenlalivos dos diversos segmenlos da sociedade, em pralicamente todos os Kslados Alem disso, foi realtzado consultas aliaves de queslionarios a 

personalidades regionais 
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insergao do pais na economia internacional (...) acompanhada de liberalizagao 

do comercio e dos fluxos financeiros com o exterior." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relagao a segunda condicionante, o ARIDAS parte do pressuposto 

de que com a reforma e modernizagao do Estado verificar-se-ia o equilibrio das 

contas publicas e uma nova postura da Uniao - caracterizada "na 

descentralizagao executiva de seus encargos para os Estados e municipios e 

na privatizagao das atividades produtivas exercidas pelo Estado, bem como de 

parcela da infra-estrutura (transposes, energia, comunicagoes)" - que deverao 

resultar no crescimento sustentado com estabilizagao e competitividade; nos 

investimentos em recursos humanos, educagao, infra-estrutura e em ciencia e 

tecnologia; e na redugao dos desequilibrios inter-regionais e interpessoais de 

renda. 

A hipdtese do ARIDAS e que esses pressupostos, ajustados a uma 

politica regional tradicionalista, levariam o Nordeste, em sua trajetdria de 

desenvolvimento, a perder cada vez mais sua dinamica em favor do Sudeste e 

do Sul do pais, em consequencia da competigao que o Nordeste teria que 

enfrentar nos mercados nacional e regional resultante da liberalizagao 

comercial e da reestruturagao produtiva nessas duas regides. De acordo com 

esse cenario "tendencial", o Nordeste continuaria convivendo com as 

vulnerabilidades geoambientais, econdmico-sociais, tecnico-cientificas e 

politico-institucionais, que teriam marcado sua trajetdria de desenvolvimento 

durante todos esses anos. E essas vulnerabilidades tenderiam a conduzir a 

regiao a um cenario de insustentabilidade, capaz de por em risco o seu 

crescimento e sua paz social. 
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Ao passo que o futurozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "desejado" para regiao, captado atraves das 

"aspiragoes da sociedade do Nordeste", estaria comprometido com a 

sustentabilidade. Essa imagem do futuro apontaria para 

"uma economia integrada a nacional, dinamica economicamente 

porque competitiva, com elevado nivel de qualidade de vida, 

compartilhado por todos. Idealiza tambem uma sociedade aberta, 

livre, justa e democratica, ecoambientalmente equilibrada." 

Todavia, 

"Esses anseios da sociedade do Nordeste muito 

provavelmente nSo poder3o ser inteiramente realizados no horizonte 

dos prdximos 25 anos". 

Por conseguinte, o ARIDAS tenta mostrar que a imagem do cenario por 

ele apresentado, e que representaria os "anseios da sociedade do Nordeste", 

podera, "em futuro mais longinquo" perder sua condigao de simples 

representagao mental, adquirindo uma existencia real. 

Evidentemente, "os intelectuais institucionais" que conceberam essa 

nova estrategia de desenvolvimento regional nao podem acreditar em uma so 

de suas palavras, porque a retdrica usada pelo Aridas nao reflete a realidade 

objetiva, mas aquela partilhada por todos aqueles que decidiram transformar a 

internacionalizagao neoliberal no seu "horizonte intransponivef tornando-se 

porta-vozes dessa nova versao de dominagao do capital financeiro. 

Em primeiro lugar, a estrategia de longo prazo definindo um horizonte de 

25 anos para que os anseios da sociedade sejam finalmente realizados serve -

como em qualquer construgao ideologica, que se vale de um dado modelo 

futurivel - de objeto de atragao para o desejo. Como o caminho que conduz a 

esse futuro imaginario jamais completara seu transito, adia-se - em nome 
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desse caminho - a promessa de sua realizagao para os prdximos 25 anos. 

Excluem, desse modo o debate, entrando numa linha de argumentacao cada 

vez mais defensiva, apresentando esse caminho - a rota neoliberal - como 

inevitavel e nao como uma opcao que precisa ser defendida. E mais ainda, 

tenta-se passar uma imagem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "continuidade" numa epoca em que se torna 

cada vez mais dificil manter qualquer sentido de permanencia ou conservagao. 

E nesse dominio o "simulacro" vai desempenhar um papel significativo. 

Fabricam-se imagens de "sustentabilidade", "continuidade", "participagao" e 

"cidadania" - modelos portadores de conteudos profundamente enraizados nos 

desejos humanos - para se vender a populagao o sistema de exploracao 

econdmica tipicamente de mercado (no Aridas, o conceito de "sustentabilidade" 

encontra-se associado a competitividade, produtividade, eficiencia, privatizagao 

e descentralizagao econdmica e politica). A concorrencia aparece como uma 

coisa favoravel ao progresso, como se os homens precisassem ser instigados 

pela competitividade para nao cairem na acomodagao e no atraso. Adotar esse 

ponto de vista sobre a competigao e pura abstragao. E claro que faz parte do 

devenir humano sentir necessidades e buscar satisfaze-las, enquanto outras 

necessidades vao surgindo, e novas buscas por satisfaze-las se sucedem em 

um processo infinito. Todavia, a concorrencia nao e esse sentimento comum, 

essa necessidade da alma humana que incita o homem a igualar ou superar 

outrem. Muito pelo contrario, o verdadeiro carater da concorrencia e a febre de 

obter lucros, mesmo sem produzir (especulagao), nao sendo de forma alguma 

um atributo natural do homem, mas algo historicamente explicavel. Mas esses 

palavreados sem sentido Idgico vao servir de invdlucro, embalagem, que 
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envolve esteticamente qualquer mercadoria, cuja funcao e seduzir o potencial 

comprador. 

Do mesmo modo, em relagao aos pressupostos que vao servir de 

condigao previa para o pleno sucesso do Projeto ARIDAS nos prdximos 25 

anos. Esses condicionantes vao se basear em duas hipdteses: i) a retomada 

do ritmo de crescimento do pais com seu PIB evoluindo a 6% ao ano ate 2020 

ii) e o equilibrio das contas publicas. Essa afirmagao categdrica vai 

fundamentar-se na excitada conviccao do exito do programa de estabilizacao 

representado pelo Piano Real; do aumento da competitividade com a 

incorporacao produtiva dos conhecimentos conquistados pela Terceira 

Revolugao Tecnologica; da ampla insergao do pais na economia internacional; 

e do equilibrio das contas publicas. Assim, o Projeto ARIDAS, argumentando a 

partir dos interesses do atual modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, 

assegura trazer consigo as sementes de todo o progresso humano. 

Sem querer fixar a analise no malogro dessas previsdes, totalmente 

perceptivel - pois o que se verifica, na nova realidade, nas proximidades do 

ano 2000, e uma perspectiva de substancial recessao econdmica, escalada 

nos indices de desemprego e intensificagao de todas as catastrofes que vem 

ocorrendo ha dois anos - mas, nos seus pressupostos, vale salientar que os 

autores do ARIDAS esqueceram que a analise econdmica nao e um exercicio 

de adivinhagdes. A famosa globalizagao, por exemplo, tao celebrada pelo 

Projeto, nao expressa, como ele tenta apresentar, uma fase de uniao e 

exploragao em comum do universo pelo capital, unido em escala mundial, rumo 

a "eficiencia global". Esta visao sobre a globalizagao a define como 

"globalizagao da concorrencia", produto da abertura das fronteiras do 
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intercambio de bens e servigos e dos fluxos de capitals, que havia colocado os 

agentes econdmicos em condigoes de igualdade para concorrer e, nesse caso, 

o grande vencedor seria o consumidor. 7 5 Esta maneira de definir a 

internacionalizagao do capital financeiro de "globalizagao" esta imbuida de 

cunho ideologico, constituindo-se, como analisa Frangois Chesnais, no 

verdadeiro slogan das organizagdes economicas intemacionais, que a 

apresenta como um processo inevitavel, frente ao qual,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a sociedade mundial 

contemporanea em seus diversos componentes - os paises e, dentre esses, as 

classes sociais - nao teria opgao a nao ser se se adapta"76 0 interessante e 

que a Tania Bacelar adota as ideias desse autor - como ja foi visto 

anteriormente - acolhendo de maneira afirmativa o que ele contesta. Isto vai ter 

grandes consequencias para a natureza da comunicagao, para o significado e 

o conteudo da mensagem. 7 7 

Ao contrario, a famosa globalizagao significa uma crise de super 

acumulagao que se transformou na forga motriz da internacionalizagao do 

capital financeiro. Uma grande parcela do capital, nao conseguindo mais ser 

investida produtivamente nas condigoes da rentabilidade esperada, e cada vez 

mais canalizada para as atividades especulativas. Os capitais sao atraidos da 

produgao para a esfera da valorizagao financeira criando uma desproporgao 

entre o tamanho da acumulagao ai realizada e o tamanho da base produtiva 

real. E nesse contexto - surgimento de capacidade de produgao excedente em 

T'' ("IIKSNAIS, Frangois A globalizagao czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o curso do capitalismo dc lim-do-seculo Kconomia c Sociedade: Campinas: UNICAMP, n° 5, dez. 1995 

7 6 Ibid 

7 7 Harvey identifiea esla forma de pensar e lei lexlos originaria do "desconstrucionismo' (IX-rrida) como uma reagao ao pensamcnto modemistn 

que pressupoe uma relagao rigida entre o significado (conteudo da mensagem) e o significanle (o modo de dizer) IX* acordo com essa visao 

"desconstrucionista" o que quer que se escreva podcra levar a dircgocs, scnlidos que prova\ elmente nao represcntavam as intcngoes de qucm escrcveu 

Isso significa que. para os desconslrucionistas o texto adquire vida propria e ninguem e dono dele. Para Harvey o que ocorTe "c uma minimi/iigao da 

autoridade do produtor cultural, (^uebra o pixler do autor de impor signifrcados ou de oterecer uma namiliva continua Quebra a continuidade do 

discurso e leva a uma dupla leiiura Iragmentada" Op (Til 
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numero crescente de setores industrials importantes e o carater cada vez mais 

especulativo da acumulagao - que o mercado mundial transforma-se em um 

centro extraterritorial de depdsito para os capitals ociosos, como analisa 

Mandel. 7 8 A produgao e mais e mais organizada em escala internacional 

impondo a necessidade de manter abertas as fronteiras tanto ao fluxo de 

capitais dinheiro como ao fluxo de mercadorias.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A economia aberta ao dinheiro 

e aos proprietarios de dinheiro ao dinheiro que transforma-se em capita?', 

torna-se uma tendencia que emerge. 7 9 Mas, 

"preservar abertas as fronteiras ao fluxo e refluxo de capitais-dinheiro, 

de acordo com a Idgica propria do capital (...) nSo e possivel exceto 

se todos se submetessem a certas 'regras do jogo', objetivas, que 

permite justamente a lei do valor - isto e, a Idgica do capital - arbitrar 

estes conflitos e 'resolver essas crises. "80 

Desse modo, o sistema de regulamentagao econdmica do pds-guerra, 

baseado no controle politico das relagoes economicas atraves de organismos 

dos Estados nacionais e minado pela propria expansao econdmica. A 

mobilidade do capital elimina finalmente o controle que as autoridades 

monetaria-nacionais poderiam exercer sobre suas economias. 

Por conseguinte, considerar a "globalizagao", isto e, a 

internacionalizagao do capital financeiro, como expressao das contradigoes 

economicas mundiais nao representa uma hipdtese abstrata, ao contrario, e 

uma hipdtese importante para entender o momento atual. Por exemplo, a 

politica de desregulamentagao das economias nacionais, acabando com as 

determinagdes governamentais, que criam dificuldades a plena mobilidade dos 

" MANDKI. , Krncst. A crise do capital: os latos c sua intcrprctacao marxista. Sao I'aulo: Knsaio. 1990. 

" ll.id 

"' l lwl 
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capitals, nao cria mais investimentos, mais empregos, mais crescimento 

economico e modernizacao tecnologica. Ao contrario, ajusta, cada vez mais, a 

economia desses paises a absorcao de capitals, so que desta vez, sem 

condigoes de dirigir a maior parte desses capitals para os investimentos 

produtivos, como ocorreu no pds-guerra, epoca em que o processo historico de 

industrializagao expandia-se por todo mundo. Atualmente, esses ajustes, 

determinados por fatores externos, sobre os quais, nao se tern controle, 

impossibilitam a adogao de qualquer projeto de longo prazo para o pais. Esse 

tipo de analise leva a outras conclusdes, como por exemplo, que o exito no 

controle da inflagao, nesses ultimos anos, nao se tornou possivel devido, a 

iniciativas locais na elaboragao de um novo piano economico: o Real. Mas, que 

e produto de uma mudanga nas condigoes do sistema financeiro internacional, 

que ingressou numa nova fase de liquidez abundante e de busca de mercados 

nao saturados. Nesse sentido, o Real pertence, nada mais do que, a uma 

familia de pianos preparada em novas condigoes e aplicada sucessivamente 

em muitos paises com patrocinio explicito de instituigdes internacionais. Nela o 

controle da inflagao e norma. 8 1 

Na verdade, garantir um "futuro promissor" para o Brasil e 

especificamente para a Regiao nao passa de um devaneio, a nao ser, que a 

verdadeira fungao do Projeto ARIDAS seja vender uma imagem de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"sustentabilidade" numa sociedade "do descarte", em que as pessoas sao cada 

vez mais forgadas a lidar com a instabilidade, instantaneidade e 

descartabilidade. Exatamente por isso torna-se extremamente dificil qualquer 

planejamento de "longo prazo", firmado numa proposta de "sustentabilidade". 

K 1 IMvNJAMIN. Cesar., .jet al. | A opgao brasileira. Rio de Janeiro: Contranonlo, 1998 
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Mas, quando o objetivo volta-se, cada vez mais, para a manipulacao dos 

desejos, a imagem nao precisa ter relacao com o conteudo do produto a ser 

vendido. Nesse caso, o que se torna de suma importancia e o convencimento 

coletivo, o consenso em torno daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "propostas inovadoras" de transformacao da 

sociedade nordestina. E de acordo com esse Programa, e na crenca 

consensual em torno dessas "propostas inovadoras" - da ideia de que o 

mercado, a competigao, a eficiencia tecnica e a descentralizacao econdmica e 

politica estariam a caminho de resolver gradualmente (no decurso dos 

prdximos 25 anos) os problemas econdmicos e sociais do nordeste - que 

encontrar-se-ia assentada as "bases mais solidas da propria sustentabilidade 

do desenvolvimento". Com esse consenso alcancado estaria superado "um dos 

principals obstaculos para que [o nordeste] venha a percorrer um novo caminho 

de progresso". 

Observa-se que, quando faia em consenso, o ARiDAS estabelece a 

primazia da linguagem sobre a existencia. A linguagem em si parece ter 

valores explicativos, superiores a realidade, porque nao existe nenhuma 

evidencia de que os antagonismos sociais estejam extintos, muito pelo 

contrario, eles se aprofundam cada vez mais nessa fase atual de desemprego, 

miseria e concentracao de riqueza. Assim, os "intelectuais institucionais", que 

elaboraram o Projeto ARIDAS, dissimulam os antagonismos existentes numa 

sociedade dividida entre exploradores e explorados, repetindo o receituario da 

moda, mesmo que nao reproduza os atributos essenciais daquilo que tentam 

explicar. 
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Em relagao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "descentralizagao e participagao da sociedade" - elemento 

que se baseia numa reciclagem do papel do Estado, que passaria a ser o 

catalisador das iniciativas da sociedade - observa-se que essa questao da 

"descentralizagao" ou da "gestao participativa" representa a ordem do dia no 

mundo politico-administrativo, principalmente nessa ultima decada. Defende-se 

uma nova visao do Estado, dos seus papeis e suas relagoes com a sociedade, 

pressupondo, assim, um novo modelo de "gestao integrada". Essa gestao 

integradora parte do principio de que, nos regimes democraticos, deve ser 

dado a sociedade o direito de participar das decisdes, acompanhamento e 

controle dos programas e projetos de desenvolvimento. Nesse sentido, ao 

conceito de "descentralizagao" politico-administrativa identifica-se o conceito de 

"participagao", "democracia" e "cidadania". A descentralizagao seria um 

instrumento democratico, na medida em que, ampliaria as instancias de 

negociagao e, consequentemente, de conciliagao. 

No ARIDAS, por exemplo, o conceito de "descentralizagao" esta 

envolvido com democratizagao das instituigdes e "ampla participagao da 

sociedade em seus processos decisorios e na gestao das estrategias, 

programas e projetos de desenvolvimento". Tambem e entendido como 

processo de distribuigao de poder no nivel de espago (Uniao, Estados e 

municipios), tanto no piano da divisao de trabalho entre essas tres esferas do 

governo, como dos meios para exercer o poder. Posto de outra forma, a 

"descentralizagao" e apresentada como forma de redefinir as responsabilidades 

publicas entre a Uniao, Estado e municipios, promovendo maior flexibilidade de 
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agao dos processos decisdrios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "de forma mais eficaz, eficiente e efetiva, pelas 

instancias maisproximas da realidade do cidadao"82 

Por conseguinte, a utilizagao desse conceito de "descentralizagao" 

encontra-se vinculado ao fortalecimento da esfera "local", em oposigao a 

tendencia inversa de centralizagao do Estado. Faz supor que na redistribuigao 

de poder residiria o surgimento de novas autonomias, principalmente a 

autonomia municipal, com uma diminuigao dos drgaos centrais do Estado que 

passariam a possuir apenas o poder indispensavel para desenvolver suas 

prdprias atividades. 

Todavia, na pratica, essa redistribuigao atua apenas no piano fisico 

territorial sem haver deslocamento de poder, como se procura mostrar, analisa 

Stein. Segundo a autora esta diferenga entre o que se defende e o que se 

pratica "consiste numa articulagao consciente, como meio para atingir fins 

precisos e manifestos"83 Ela diz concordar com a interpretagao que considera 

a "descentralizagao" um "meio", "metodo" ou "tatica" para conseguir 

determinados fins. E chama atengao para o contexto historico em que a 

descentralizagao adquire maior relevancia, no final dos anos 70 e inicio dos 

anos 80, momento de crise econdmica mundial e de ascendencia politico-

ideoldgica da "Nova Direita". 8 4 Stein procura identificar o contexto social em 

que essas reformas institucionais - orientadas para a "descentralizagao" do 

Estado e reorganizagao das estruturas locais e regionais dos processos 

econdmicos, socio-politicos e administrativos - foram desenvolvidas. Segundo 

a autora, essas reformas surgem nos anos 70, em muitos paises da Europa, 

" I'UOIKTO AKIDAS_Op cil 
M l STKIN, Rosa Helena. A descenlializacao como instrumcnto de acao politica e sua controvcrsias: revtsao leorico-conccltual. In Servico social & 

sociedade Sao I'aulo: ("ortcz, Ano XVI11. n 0 ,>4, Julhodc 1997. 

" Ibid 
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como instrumento de contratendencia a crise do Estado de Bem-Estar, periodo 

marcado pela readequagao do uso capitalista do territorio e, ao mesmo tempo, 

tumultuado por conflitos, reivindicagdes e lutas por parte de varios segmentos 

da sociedade. Na America Latina, da mesma forma, a "descentralizagao" do 

Estado teria se apresentado, no final da decada de 70, como resposta as 

crises, tanto de legitimidade politica, quanto econdmica, ainda em vigor. 

A "descentralizagao" polftico-administrativa, por conseguinte, teria se 

constituido em um forte instrumento de liberagao da rigidez do poder politico do 

"pacto fordista", que parecia cada vez mais solapar em vez de garantir o capital 

em sua nova escalada de acumulagao. Todavia, foi como objeto de legitimagao 

politica, na condigao de situagao indispensavel para a democracia e 

participagao popular, em oposigao a centralizagao e autoritarismo -

pensamento que passa a ser defendido por setores tanto da direita como da 

esquerda - que ela teria se estabelecido como consenso na America Latina. 

Nao e a-toa, que o conceito de "descentralizagao" caminhe ao lado das 

estrategias de redugao dos gastos publicos, juntamente com a politica do 

"Estado minimo", na qual o mercado aparece como o mais eficiente mecanismo 

de alocagao de recurso. Argumenta-se, assim, sobre a escassez de recursos 

do Estado para justificar modelos que dao prioridade ao crescimento 

economico em prejuizo das politicas publicas. Contraditoriamente ao que se 

defende, estas medidas sao as que mais tern afetado as politicas sociais e, por 

conseguinte, aos setores miseraveis, eliminando cada vez mais sua 

capacidade de negociagao. 
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Nesse sentido, a estrategia de "descentralizagao" polltico-administrativa 

representa um instrumento politico utilizado para neutralizar os conflitos 

sociais, desconcentrando-os de forma a empurrar as regides a procurar suas 

prdprias saidas. As forgas locais passam a buscar solugdes para seus prdprios 

problemas e a assumir a responsabilidade sobre o seu prdprio destine A 

questao social deixa de ser considerada um campo, que legitimamente reclama 

e merece a intervengao da agao estatal, e as criticas passam a centrarem-se, 

agora, no piano ambiental. A luta pelo poder politico e ate mesmo pela 

eliminagao da injustiga social, deixa de existir e o assunto relevante reduz-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"em saber se a humanidade conseguira assegurar as condigoes de sua 

sobrevivencia em um mundo qu§ ela propria transformou (...)". 85 

Stein, no final, considera que existem duas posturas sobre a 

"descentralizagao" do Estado: aquela apresentada pelas forgas hegemdnicas 

neoliberais que parte do postulado de que o mercado e o melhor coordenador 

das atividades economicas e das necessidades dos individuos - em oposigao 

ao principio que defende a planificagao das atividades economicas pelo Estado 

- e a corrente "comunitaria", que apresenta propostas que envolvem 

"paritariamente Estado e sociedade".Na primeira corrente, considera-se que 

qualquer interferencia no livre jogo das forgas do mercado traria efeitos 

negativos sobre o bem-estar e a liberdade dos individuos. A "descentralizagao" 

representaria, nesse caso, uma estrategia para subtrair os gastos do Estado, 

servindo-se da supressao das responsabilidades da esfera publica com a 

garantia do bem estar social. A segunda versao sobre a "descentralizagao", por 

sua vez, tambem defenderia uma reforma do Estado de Bem-Estar do pds-

MKS/.AROS, 1st van. A nccessidadc do controle social. Sao Paulo: Knsaio, 1987 (Oadernos ensaio Pequeno tbimato: 2) 
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guerra, porem sem desobriga-lo de suas fungdes sociais. Essa corrente 

reivindicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "politicas sociais mais localizadas, nao hierarquizadas e 

desburocratizadas".86 

Para a autora a grande questao da "descentralizagao" estaria localizada 

"em como o poder e utilizado", porquanto, a "descentralizagao" tanto poderia 

nao eliminar a centralizagao do poder, como o deslocamento do poder poderia 

continuar incentivando sistemas clientelistas. Do mesmo modo, os locais 

menos desenvolvidos poderiam ficar prejudicados e dependentes do poder 

central, o que intensificaria as desigualdades regionais. Todavia, analisa a 

autora, os acontecimentos seriam diferentes, caso a "descentralizagao" 

representasse uma maior articulagao do Estado com a sociedade civil, por 

meio de organizagdes comunitarias e sindicatos, desde que, no nivel local as 

instituigdes fossem representativas e a participagao da comunidade fosse uma 

realidade. Caso contrario, o que se conseguiria seria apenas uma simples 

transferencia das responsabilidades do Estado para a sociedade civil. 

Stein, enfim, diz concordar com o processo de descentralizagao 

defendida pela corrente "comunitaria", que pressupde a existencia da 

"democracia", da "autonomia" e da "participagao", pois estas categorias sao 

entendidas pela autora 

"como medidas politicas que passam pela redefinigSo das relagoes de 

poder que implica a exist&ncia de um pluralismo, entendido como a 

agSo compartilhada do Estado, do mercado e da sociedade na 

provisSo de bens e servigos que atendam as necessidades humanas 

RTK1N, Rosa I Iclcna.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Op. cit. 
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bdsicas, onde o papel do Estado nao seja minirnizado em seu dever 

de garantir os direitos do cidadao.'87 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na opiniao da autora, parece que as relacoes de poder no sistema 

capitalista resultam de simples deliberagdes politicas. Seria suficiente decretar 

palavras magicas, tais como, "democracia", "autonomia" e "participagao", sem 

colocar em discussao as bases que sustentam os poderes existentes, para 

resolver "como o poder sera utilizado". 

E interessante como igualmente ao passado, com o GTDN, os 

paradigmas dessas propostas sejam estruturados tomando como principio a 

suposicao de que e possivel no sistema capitalista a existencia de um Estado 

capaz de cumprir naturalmente o papel de realizar, ou deixar que realizem, 

propostas evidentemente vantajosas para a sociedade como um todo. Para 

eles, seria suficiente tracar novos caminhos, agora mais factiveis, como 

resposta as estrategias inoperantes do passado, como propde o ARIDAS. Essa 

forma de considerar o problema apoia-se em uma posicao de corte 

voluntarista, como analisa Mattos, porquanto deixa de lado a imprescindivel 

natureza e funcao do Estado na sociedade capitalista, limitando-se, apenas, a 

determinar o que o Estado deve ou nao deve fazer para a melhor conducao 

das estrategias de desenvolvimento. 8 8 

"Em geral, se tern a impressao de que os distintos autores envolvidos 

tendem a aceitar o suposto de que, dadas as evidentes vantagens 

que eles encontram nas novas propostas em relagao aos caminhos 

Ih id. 

MA I TOS, Carlos A Op t i l 
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utilizados anteriormente, n3o deveriam encontrar-se maiores 

obstaculos para que o Estado adotasse o caminho indicado""9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, o Estado aparece como representante dos interesses de 

toda a sociedade, como uma instituicao encarregada do bem comum e arbitro 

dos conflitos sociais ou, mesmo, como um servidor de todos os individuos 

organizados. Esse tipo de argumento extingue o carater essencialmente 

classista do Estado, (des)conhecendo ou (des)considerando a essencialidade 

que a dominacao de classe assume na sociedade do capital. Katz mostra como 

esse tipo de pressuposto e usado como justificativa para a atual politica de 

derrubada das lutas coletivas e das conquistas sociais. 9 0 De acordo com essa 

Idgica existiria uma '"politizacao do social' e [um] 'descentramento da politica', 

que ensejariam uma pluralidade de sujeitos sociais' com igual capacidade de 

protagonizar os processos de transformagao social, observa Evangelista 9 1 

Tonet, por sua vez, fala sobre os limites do "intelecto politico", referindo-

se a um artigo pouco conhecido, de Marx, "Glosas Criticas", no qual, Marx teria 

mostrado que o "intelecto politico" e incapaz de identificar as raizes dos males 

sociais. E a origem desta incapacidade estaria na sua propria natureza, ou 

seja, no fato de pensar dentro dos limites da politica. Segundo Tonet, Marx 

teria acrescentado. 

"O principio da politica 6 a vontade. Quanto mais unilateral, isto e, 

quanto mais perfeito e o intelecto politico, tanto mais ele cr& na 

onipotencia da vontade e tanto mais e cego frente aos limites naturais 

e espirituais da vontade e, consequentemente, tanto mais incapaz de 

descobrir a fonte dos males sociais". 

m ibid. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* K AT Z, Claudio Op cit. 

9 1 BVANGTX1STA, Joao K. (Vise do marxismo e irracionalismo p6s-m(xlerno Sao Paulo: Cortex. 1992 (QuesttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~M:s da nossa epoca : 7) 

TONKT, Ivo Dcmocracia ou liberdade? Maccio: l iDUl 'A I . . 1997 
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A critica de Marx ao "intelecto politico" refere-se a ciencia social 

burguesa em seu conjunto, maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pode ser estendida a ciencia social burguesa 

ate hoje", como analisa Tonet. O equfvoco metodoldgico estaria em tomar a 

esfera politica, que representa momento de uma totalidade, como principio 

explicativo para a compreensao dos fenomenos sociais. Isso permite diferentes 

tipos de mistificacao ideologica, como esse sugerido pela estrategia de 

"descentralizagao politica", que baseia-se na crenga de que e possivel realizar 

uma maior articulagao do Estado com a sociedade civil, ignorando que o 

Estado nao e o resultado de um pacto social, ao contrario, existe uma 

separagao entre a sociedade e o Estado, que tern sua raiz 

"na propriedade privada, no antagonismo das classes sociais e no 

consequente desenvolvimento de um aparelho especial de 

dominagHo que vai confirmar na esfera publica os privMgios 

materials existentes na esfera privada." 

Quanto mais o Estado se converte em um instrumento de poder dos 

grandes capitalistas, analisa Katz, mais autdnomo ele se torna em relagao ao 

conjunto da sociedade. 

Paulo Netto, por sua vez, observa que na era monopolista o Estado 

teria se transformado no vetor da politica econdmica, para o uso e serventia do 

monopdlio, tomando para si, desde entao, a responsabilidade de garantir as 

condigoes necessarias a reprodugao ampliada do capital. Entretanto, para 

exercer o jogo economico da burguesia precisaria legitimar-se politicamente 

perante as classes subalternas, elemento indispensavel para se obter uma 

aceitagao serena das regras do jogo estabelecidas pelos monopdlios. Se nao 

KATZ, Claudio Op cit 
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se tomam esses princfpios basicos como ponto de partida nao se pode 

compreender a essencia do Estado burgues, continuando-se a procurar as 

causas para as sequelas sociais deixadas por cada piano de desenvolvimento, 

nas ocorrencias externas e contingencias, ignorando a Idgica inerente do 

sistema que as gerou. Desse modo, o sistema continua livremente a funcionar 

com a causa de sua disfungao situada na "culpa" do sujeito responsavel. 9 4 

Assim, o carater do Estado na era monopolista e custodiar e garantir as 

condigoes necessarias a reprodugao ampliada do capital e para exercer o jogo 

economico da burguesia monopolista precisa legitimar-se politicamente perante 

as classes subalternas. Com base nessa concepgao, o Estado tern 

necessariamente que aparecer como social, como uma instituigao servidora 

desinteressada de todos os individuos, a fim de dilatar a sua base de 

sustentagao. E se, no pds-guerra, no periodo desenvolvimentista, o fez 

institucionalizando os direitos e garantias civicas e sociais mediante suas 

politicas sociais publicas, hoje se vale de suas politicas de "descentralizagao" 

ou "planificagao participativa", apresentadas, agora, como uma 

responsabilidade compartida por varios "atores sociais": o Estado, a 

comunidade e o mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w '/A'/MK, Slavoj. C) espectro da ideologia. In Um Mapa da Ideologia AIX)KNO, l"heodor. Jet. al |; organizagao: Slovoj Xizck Rio dc Janeiro; 

('onlraponlo, l'>96 
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CONCLUSAO 

A tarefa imediata desse trabalho foi, portanto, esbocar uma interpretacao 

sobre a "racionalidade" das conceituacdes, que dominou a estrutura do conjunto 

do pensamento sobre a "questao regional" no periodo "estatal desenvolvimentista" 

- quando se sustentou controversias sobre a eficacia da acao planificadora do 

Estado no controle dos desequilibrios e das desigualdades sociais e regionais, 

advindas do sistema de mercado - e no momento atual, marcado pelo dominio do 

"liberalismo de mercado", no qual, responsabiliza-se cada individuo e cada lugar 

pela continuidade de suas sequelas. 

Nao satisfazia por termo a discussao, respondendo simplesmente, que as 

interpretacdes haviam se renovado, adaptando-se a novos contextos histdricos, 

porquanto estava exatamente ai o ponto fulcral do debate. 

Essa explicagao nao respondia, por exemplo, porque determinado discurso 

passa a definir, em uma determinada epoca, o padrao do debate e os parametros 

para a critica intelectual, politica e cultural. Tambem nao respondia onde estava o 

limite dessa consensualidade, em torno de um sistema de ideias e das 

consequencias praticas nele contidas. 
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Como, por exemplo, porque em uma outra epoca, ainda recente, as 

analises sobre desenvolvimento giraram em torno da "vulnerabilidade externa", 

como componente historico da situacao de subdesenvolvimento, enquanto, hoje, 

abraga-se o conceito de "globalizagao", apresentando-o como uma fase de 

superagao pelo capital da contradigao entre a economia mundial e as economias 

nacionais, ou como um processo inevitavel, frente ao qual, nao se teria opgao a 

nao ser adaptar-se. 

Por conseguinte, ja nao se tratava mais de desmascarar, opor-se ou 

transcender as desigualdades sociais, regionais ou internacionais, mas, como diz 

Harvey,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "espojar-se nas fragmentarias e caoticas correntes da mudanca" 

Ficou claro, que o desaparecimento de determinados conceitos e a 

legitimidade de outros se ligam as dificuldades encontradas pelo sistema 

capitalista na sua busca incessante de superlucros em cada periodo de sua 

historia. No periodo que se denominou de "Revolugao Keynesiana", por exemplo, 

as transformagdes sociais que ocorriam na epoca - o choque traumatico da 

Grande Depressao e a causa socialista ganhando cada vez mais adeptos no 

mundo - incapacitam o dominio da burguesia na organizagao da sociedade em 

conformidade com seus interesses, levando-a a redefinir estrategicamente um 

projeto "alternativo e concorrente", conciliando "conservantismo" e "reformismo", 

que vai representor o "maximo de consciencia possivel das classes". 

Surge, assim, um novo estilo de filosofia positivista, que viria a ter posigao 

central no pensamento social pds-segunda guerra, passando a circunscrever os 

modos alternatives de conceituagao de todos os problemas mais importantes da 

epoca, inclusive da problematica regional. A crenga no progresso e no 

planejamento racional sob condigoes padronizadas de conhecimento e de 
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produgao se estabelece com todo vigor. Com as forgas sociais controladas, o 

poder do Estado capitalista torna-se relativamente estavel, organizado e seguro 

ao longo do modelo fordista-keynesiano, mostrando que era possivel inventar 

mitos com poderes de controlar as lutas de classe. Na America Latina esse mito 

vai se chamar o estatal-desenvolvimentismo, cujo receituario vai influir fortemente 

na maneira de visualizar a problematica regional. A ausencia de "integragao", 

considerada como um obstaculo a transmissao dos impulsos do desenvolvimento 

atraves do espago, transforma-se no eixo da agao planificadora do Estado. 

Desse modo, evidenciou-se que as preocupagdes com as desigualdades 

regionais e sociais, que integraram as concepgdes sobre o desenvolvimento 

regional, em um determinado periodo historico, expressaram a reagao burguesa 

as tendencias objetivas e subjetivas que se delinearam na epoca. Esses 

conceitos e orientagdes metodoldgicas desempenharam um papel importante, 

nesse periodo, atuando no sentido de oferecer argumentos cientificos para as 

estrategias politicas estatal-desenvolvimentistas, legitimando, assim, a ordem 

estabelecida, ao mesmo tempo em que negavam a necessidade de construgao de 

uma nova ordem. Ou seja, eram compativeis com as estrategias ideoldgicas das 

classes dominantes, razao pela qual, foram aclamados pelos meios culturais 

como criterio legitimo de avaliagao e como exemplo de objetividade cientifica. 

Todavia, o tipo de racionalidade, que perpassou nesse pensamento mesmo 

encerrando um potencial legitimador da ordem burguesa monopolista na sua fase 

tardia - por isso idealizada (fetichizada) - foi construido no confronto de forga 

entre as classes, representando "o maximo de consciencia possivel" das classes 

em presenga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido, quando as estrategias keynesianas encontraram seus 

limites, como mecanismos para atender as necessidades do capital (considerado 

por alguns como limites teoricos), quando as tendencias contraditdrias do sistema 

capitalista - o descompasso entre produgao e realizagao da mais-valia, que leva a 

crise de superprodugao e superacumulagao - nao conseguiram mais serem 

contidas, mediante a intervengao estatal (instancia onde se inserem as politicas 

publicas), assiste-se a uma nova etapa do capital, cuja resposta a queda na taxa 

de lucro (crise) vai ser dada por meio da reestruturagao da produgao e do 

mercado. Aqui, e importante chamar atengao para o fato de que a derrocada do 

socialismo real contribuiu para dar fdlego ao sistema capitalista, nao so sob o 

ponto de vista da abertura de novos mercados, mas pela propria ausencia de um 

modelo alternative concorrente ao capital, o que vai contribuir para legitimar a 

retdrica do mercado em oposigao ao planejamento. 

Surge, assim, uma nova forma de subordinagao do trabalho ao capital para 

fazer frente a crise que rompeu nos anos 70 e 80 e as lutas cotidianas do trabalho 

contra o capital, so que agora sem o receio de uma expansao da alternativa 

sovietica no "imaginario" dos trabalhadores. 

Nesse sentido, as condigoes de dominio do capital sobre o trabalho 

liberam-se de qualquer compromisso com o social, eliminando um dos principals 

obstaculos a continuidade do capital. A ideia de liberdade de mercado vai ser 

lavada a extremos e o pacto fordista-keynesiano, que representou o elemento 

vital para a sobrevivencia do capital no pds-guerra, passa a ser agora 

considerado o responsavel pela crise, ao mesmo tempo em que a ideia de 

intervengao do Estado e de planejamento passam a ser associadas a ideia de 

prejuizo a liberdade individual, e a nogao de "igualdade" e deplorada por corrigir 
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os mecanismos de mercado e intervir em outros tipos de valores e prioridades 

Deslegitima-se, desse modo, a ideologia do Estado assistencialista, 

naturalizando-se o mercado e as desigualdades, e da-se relevo as estrategias 

"privadas" de legitimagao politica, nas quais, responsabiliza-se cada individuo e 

cada lugar pela continuidade de suas sequelas. 

A problematica regional passa, entao, a ser concebida construindo-se 

teorias coerentes com essa nova realidade. A "descentralizagao", por exemplo, 

converte-se numa exigencia do desenvolvimento substituindo a "integragao", que 

marcou o periodo das politicas estatal-desenvolvimentistas. Nao se trata mais de 

eliminar as formas consideradas atrasadas, tradicionalistas de produgao, em 

varias areas do pais, a fim de veneer as barreiras, que se erguiam em diregao 

oposta a integragao nacional, concebidas como obstaculo ao progresso humano -

tema que moveu as grandes discussdes da epoca - mas, ao contrario, essas 

estruturas complementam, agora, a tendencia do capitalismo em sua fase 

"global", razao pela qual, passa a existir uma grande sensibilidade as "diferengas" 

e as "desigualdades" e tolerancia ao "incomensuravel", ao mesmo tempo que 

dissemina-se a consciencia ecoldgica. 

Cabe, entao, inferir desse raciocinio o grande peso, que teve a Revolugao 

Sovietica e a sua desintegragao, nas formas de "contestagao burguesa" para a 

saida das crises, que se instalaram em cada epoca, interferindo na formagao da 

"estrutura do sentimento", ou seja, no processo vivido de dominagao politica 

burguesa. Realmente, sem a ameaga do socialismo real e eliminada a existencia 

de uma possivel alternativa ao capitalismo, cai por terra um certo papel 

civilizatdrio do capital. Os metodos de legitimagao burguesa, usados no periodo 

do pds-guerra, para integrar o operario na sociedade capitalista tardia como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consumidor, aliado social, cidadao, etc., a fim de garantir a dinamica de 

valorizagao do capital monopolista, nao vao mais se basear na ampliagao das 

fronteiras da protegao social, mediante as politicas publicas, mas em estrategias 

privadas, segundo as quais, as politicas sociais devem ser acessadas via 

mercado. Trata-se das politicas de "descentralizagao" ou "planificagao 

participativa", apresentadas como uma responsabilidade compartida por varios 

"atores sociais" (empresarios, entidades financeiras, centros de consultorias e 

investigagao cientifica, trabalhadores, organizagdes nao governamentais, etc.), 

enquanto o Estado aparece como representante dos interesses de toda a 

sociedade. Esses argumentos mistificadores, eliminando a essencialidade que a 

dominagao de classe assume na sociedade capitalista, vao ser de grande valia 

como justificativas para as estrategias "privadas" de legitimagao politica, nas 

quais, responsabiliza-se cada individuo e cada lugar pela continuidade de suas 

sequelas. 

Tambem se constata, que esse redimensionamento dos metodos de 

legitimagao burguesa, a fim de assegurar seus objetivos econdmicos, e propiciado 

por mecanismos intrinsecos a ordem monopolista na sua fase madura, que vao 

possibilitando, cada vez mais, ao capital, instrumentos de manipulagao ideologica 

para integrar os trabalhadores na sociedade capitalista. Nesse sentido, o poder da 

mistificagao ideologica sobre o mercado, como um sistema de ideias, que se 

estabelece na totalidade da sociedade, e proporcionado pela propria tendencia a 

supercapitalizagao do capital monopolista - movida pela intensificagao da 

concorrencia - que acaba transformando todos os dominios da existencia 

humana, inclusive o universo "simbdlico" e "afetivo", em servigos. Esse processo 

possibilita o controle, cada vez maior sobre a consciencia superando, assim, os 
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instrumentos repressivos. A manipulacao da consciencia ocorre atraves da 

coordenacao de toda a existencia humana, privada e publica, e de todas as 

reacoes humanas. Hoje, a espantosa concentracao do poder economico 

encontra-se em todos os meios de comunicagao de massa, como tambem, na 

edigao de livros e em todos os setores da produgao do conhecimento (agendas 

de financiamento estrangeiras, centros de investigagao, etc.). Com todos esses 

instrumentos de controle, os intelectuais tornam-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "prisioneiros de seus proprios 

lagos profissionais", nas suas estrategias de sustento material, sendo levados a 

total aceitagao a ordem do capital e do mercado - questionando apenas seus 

aspectos fenomenicos - com o total desaparecimento do "pensamento crftico" e a 

consolidagao da ditadura do "pensamento unico". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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