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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Discutimos as bases teoncas das mudancas ocorndas na economia nacional (pnvatizacao 

de empresas estatais. intensirlcacao da abertura comercial. estabilizacao monetaria), 

questionando ate que ponto as referidas medidas conseguiram transforrnar-se em mdutores 

de uma nova etapa de crescimento/desenvolvimento na economia brasileira. Essa questao e 

ievantada partmdo das conciusdes que, desde os anos 80. o esquema de acumulacao 

capitalista liderado pelo Estado brasileiro dava sinais claros de exaustao e demonstrava a 

necessidade de modificacoes. Chegando ao fim da decada dos noventa. consideramos 

razoavel refletir se a opc5o adotada pelos govemos (e referenciada por uma parte 

substancial da academia) viabilizou um novo periodo de crescimento/desenvolvimento. 

Para tal tarefa. debatemos com as formulacoes dos economistas que concordam com a 

analise e o conjunto de medidas adotadas pelos governos nesse periodo. Incorporamos. 

tambem. outras perspectives analiticas com o intuito de compor um leque mais amplo e 

variado de interpretacoes e. por fim. lacamos mao de dados das contas nacionais eiaboradas 

pelo i'BGE. Apesar das reiteradas negativas dos administradores que passaram por Brasilia, 

as teses do Consenso de Washington constituiram-se na base das politicas implementadas 

no Brasil e que os resultados macroeconomicos dessas medidas. apos dez anos de 

aplicacao. estao aquem dos aicancados na chamada decada perdida. A experiencia 

brasileira nos anos noventa jogou por terra alguns argumentos neoliberais. dentre eles. a 

propalada tese que consegumdo a estabilidade monetaria o pais estaria pronto para crescer. 

O Brasil experimentou mais de quatro anos de estabilidade monetaria e. a cada ano. crescia 

menos. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In this work we analyse the theoretical basis of changes occurred in national economy 

(monetary stabilisation, privatisation of state undertakings, enhancing of trade 

openness), and discusses the efficacy of these steps as inductors of a new 

increase/development stage in Brazilian economy. It is assumed that, from the 8(Ts on 

the capitalistic accumulation schema, which was leaded by Brazilian State, showed its 

weakness and claimed for changing. Now, at the end of the 90's, it is rational to 

reflect if the option chose by the governments and accepted by an important number 

of scholars has allowed a new period of increase/development. We challenged the 

assumptions of economists that have agreed on both the analysis and the set of steps 

chose by the governments in this period. We also took other analytical perspectives in 

order to have a wider range of interpretations and we used some data about national 

accountability made by IBGE. Despite the three governments deny it, we can show 

that the economic policies applied in Brazil were based on the thesis of the 

Washington Consent and we realised that after ten years the macroeconomic results of 

these steps are worse than those in the so called "lost decade"'. The Brazilian 

experience in the 90's has destroyed some neoliberal arguments, like the well known 

thesis according to which after the monetary stabilisation the country will grow up: 

Brazil had more than four years with monetary stabilisation and has grown less each 

next year. 

Then emerges the lack of a national project, trending to development. This project 

should not to link the participation of the population's majority in the results of social 

production with a current stabilisation or with a proposal of future increase. To make 

this project concrete we should lead the state to act as a promoter of social equity. In 

this sense the state has to be more than an economic regulator and representative of 

the "invisible hand'1, it has often to challenge the profits and the properties. It 

reappears then the question, how to do this within the capitalistic frontiers'7 
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Desde os anos 80. o esquema de acumulacao capitalista brasileiro, liderado pelo 

Estado, baseado na politica de substiruicao de importacoes, dava sinais claros de 

exaustao. Exaustao em decorrencia do Estado (sujeito responsavel pelas reconversoes 

produtivas e por boa pane da demanda) ter sido espoliado de tal forma que chegara a 

uma situacao de completa incapacidade de garantir a continuidade da acumulacao nas 

mesmas bases, e ainda porque as eieva^oes das taxas de juros e a escassez de capitais 

na banca intemacional, com destino ao Brasil, dificultavam o iinanciamento da 

economia brasileira5. 

Com isso. o Estado nao conseguia refinanciar-se e continuar alavancando o 

desenvolvimento. Sem a presenca marcante e decisiva do Estado, o nivel de garantia aos 

capitais privados se reduzia e, como conseqiiencia direta, as atividades da economia 

retraiam-se, as condicoes sociais pioravam e as Contas Nacionais demonstravam um 

processo de diminuicao do PIB. 

A economia brasileira entrava em uma crise que perduraria por toda a decada de 

oitenta. As evidencias dessa turbulencia foram de tal monta que autores de correntes 

teoricas distintas (a exemplo de Bresser Pereira. Chico de Oliveira e Jurandir Xavier) 

diagnosticaram esse periodo de forma semelhante, diferenciando-se nas indicacoes das 

causas explicativas e possiveis medidas de superacao da crise. Ou seja, a partir de 1990, 

uma nova formula teria que ser posta em pratica com intuito de recuperar os anos 

perdidos e icar o pais a uma nova rota de crescimento/desenvolvimento. 

Com a vitoria de Collor nas eleicdes de 1989. o Brasil passou a intensificar 

reform as administrativas de cunho liberalizante, desregulamentacao 

comercial/financeira e privarizacao. Essas medidas foram continuadas e ampliadas 

pelos govemos subseqiientes - de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Ao 

Jongo do texto, discutiremos e demonstraremos que essas medidas significant que, a 

' Alcm do Estado. a forca dc tiabalho (responsavel por pane da deinanda) foi conduzida a um estagio taJ 
de exploracao que nao linha condicoes de garantir a cxpansao dos mcrcados: e. por fun. a iniciama 
prhada. buscando a !ucrati\ idade dos sous capitais. direcionava seus ativos para as in\ ersdes parasitarias 
(espcculacao financcira) dentro ou fora do pais. 
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partir de entao, a formula para levar o pais a um novo patamar de desenvolvimento 

estava escolhida. Ou seja, apontamos como suposto que as teses e praticas do Consenso 

de Washington foram utilizadas com o intuito de viabilizar um novo esquema de 

acumulacao capitalista no pais por Collor de Melo. bem como por Itamar Franco e 

Fernando Henrique Cardoso. 

A partir das questoes acima. debateremos as linhagens teoricas do Consenso de 

Washington e investigaremos ate que ponto as medidas aplicadas desde os anos 

noventa. com o governo Collor. continuadas por Itamar Franco e Fernando Henrique 

conseguiram equalizar os problemas evidenciados nos anos oitenta, "corrigindo" os 

rumos da economia nacional e levando o pais a experimentar uma nova rota de 

crescimento. 

Posta a tematica e a problemarizacao que levantamos, a primeira questao a ser 

enfrentada e definir qual o conceito de crescimento/desenvolvimento a ser adotado 

nessa dissertacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Crescimento e Desenvolvimento do que se trata? 

Sabemos que os termos crescimento/desenvolvimento fazem parte de um 

conjunto de categorias que, com o passar do tempo, nao permaneceram estaticas. foram 

re-elaboradas. apropriadas de diversas formas por distintos interesses o que resultou 

numa serie de interpretacoes que podem nos levar a lugares diametralmente opostos. 

Dito de outra forma, quando falamos de crescimento/desenvolvimento e necessario 

expressar claramente sobre que significado estamos nos reportando. 

Uma pleiade de economistas consideram crescimento como sinonimo de 

desenvolvimento. Conforme Souza (1997), enquadram-se neste grupo os modelos de 

crescimento de tradicao neoclassica. como o de Meade e o de Solow. e o de inspiracao 

keynesiana. como os de Harrod. Domare Kaldor. Ela prossegue efetuando os seguintes 

comentarios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Associados a essa nocao, emergem os modelos que 

enfatizam apenas a acumulacao de capital, solucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

simplificadora da realidade. que coloca todos os paises dentro 
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dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mesma problemdtica. A ideia e a de que o crescimento 

ecottomico, distribuindo diretamente a renda entre os 

proprietdrios dos fatores de producao, engendra 

automaticamente a melhoria dos padroes de vida e o 

desenvolvimento ecottomico. "(Souza, 1997, pdg. 20) 

Essa nocao perpassa pelos fiJoIogos que cristalizaram, ate hoje, nos dicionarios 

uma identidade entre crescimento/desenvolvimento. Nos dicionarios encontraremos tres 

significados para o termo desenvolvimento, todos eles associado a crescimento2: 

1 - ato ou efeito de desenvolver-se. desenvolucao. 

2- adiantamento, crescimento. aumento, progresso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3- estagio econdmico, social e politico de uma comunidade, caracterizado por 

altos indices de rendimentos de fatores de producao. 

Essa nocao de desenvolvimento e bem apropriada a primeira fase da teoria 

economica (ate a primeira metade do seculo XIX), quando os escritos mercantilistas, 

fisiocratas e as formulacoes da Escola Classica preocupavam-se, dentre outros objetos 

de estudo, em encontrar as causas da riqueza das nacoes. Para David Ricardo, por 

exemplo, crescimento seria resultado da acumulacao de lucros e condicao para a 

prosperidade do pais, so a equacao lucros/acumulacao/desenvolvimento poderia gerar o 

a v a n 9 0  do pais e felicidade para todas as pessoas. Aumento de riqueza da nacao 

alcanca-se atraves do crescimento/desenvolvimento. essa formulacao e bem comum a 

esses pensamentos. 

O desenvolvimento da nacao e tornado como uma acao benefica a toda 

populacao e inclusive como solucao ao conflito das classes (trabal had ores, capitalistas e 

proprietaries de terras). Seria algo parecido com. se a nacao se desenvolve, o individuo 

desenvolve-se tambem. Dai que. nesta perspectiva, o significado de desenvolvimento 

pode ser entendido como crescimento. expansao e progresso de uma forma geral 

"FERREIRA. Aurelio Buarque de Holanda. Novo Dicionario da Lingua Portuguese!. 2. Ed., 33a 

imprcssao. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. Scgundo o Dicionario Aurelio. descm ol\ er-se significa: 
I. Fazer crescer. 2. Fa/cr que prognda. aumente. inelbore: 3. Fazer uso de. por em pratica. empregar. 
exercer. ampliar. se adianie: 4. Dar origem a originar. gerar. produzir. 5. Expor cxiensamente com 
miniicia; 6. Tirar o acanhamcnto: 7. Tirar do imolucro. desenrolar. 8. Mo\imentar-se: 9. Efetuar o 
descm oh imcnto de. cxpandir. 10. Tornar-se o mais forte, crescer. 11. Estendcr-se. prolongar-se: 12. 
Aumcntar. progredir. 
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Karl Marx, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Capita/(1983) analisava o crescimento capitalists como fruto 

da concorrencia intercapitalista e da luta entre capital e trabalho. Em Marx, crescimento 

capixalista e observado como aumento de riqueza e, ao mesmo tempo, aumento da 

pobreza. Aumento. crescimento. expansao. progresso das possibilidades produtivas mas, 

tambem. aumento do numero de necessitados e de seus problemas. Alem disso. Marx 

via o crescimento composto de varias fases. alem do crescimento propriamente dito. que 

ele conceituou como fase ascendente, haveria o auge, a regressao e a depressao, ou seja, 

ele faz uma analise ciclica da economia. 

Observemos que Marx reescreve a equacao do desenvolvimento. Para ele, o fato 

de uma nacao desenvolver-se necessariamente nao implicaria em resultados positivos 

para todos. Ha de se registrar na analise de Marx o papel central que ele atribui a luta de 

classes. Os resultados da luta de classe (capital x trabalho) significariam melhoria ou 

decrescimo nas condicoes de vida dos trabalhadores. Note-se que a luta de classes pode 

consutuir-se em fator opositivo a tendencia de pauperizacao das massas subjacente na 

logica de producao capitalista. 

Porem, apesar de uma nova visao sobre os resultados e indicacao de novos 

determinantes do desenvolvimento capitalista, Marx nao se concentra em distinguir o 

que seria crescimento e desenvolvimento. De uma maneira geral, crescimento e 

desenvolvimento das forcas produtivas sao termos tornados como sinonimos. 

Em 1911, Schumpeter, com o lancamento da obra Teoria do Desenvolvimento, 

vai contribuir para estabelecer uma diferenciacao entre crescimento e desenvolvimento. 

Ele estabelece que o crescimento significa o funcionamento da economia em tluxo 

circular de equilibrio, cujas variaveis economicas aumentam apenas em ftmcao da 

expansao demografica. O desenvolvimento ocorreria com a presenca de inova9oes 

tecnologicas. Assim. o fluxo circular seria incrementado com novos fatores. 

Apesar desta distincao, a palavra desenvolvimento permaneceu com um 

conteudo e expressao quase magica. nos impelindo a pensar em ampliacao. A 

manutencao da identidade entre crescimento e desenvolvimento deve ser debitada ao 

pensamento neoclassico. que atraves de uma abordagem otimisla do processo de 

producao assinalava que o crescimento econdmico gera uma distribuicao 
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proportion a] m en te equitativa para os agentes economicos, sem conflitos, de acordo com 

a produtividade marginal de cada um. 

Se aos neoclassicos pode ser imputado a manutencao da identidade entre 

crescimento e desenvolvimento. foi tambem a partir do fracasso do instrumental de 

politica economica marginaiista que a questao da diferenciacao entre desenvolvimento e 

crescimento adquiriu mais forga. Ou seja, a partir dos anos 30, apos seguir os 

receituarios da teoria dominante, a diferenciacao entre paises ricos e pobres ficava mais 

evidente. 

Antes de mais nada, ao nosso ver. temos que resistir ao automatismo das fabulas. 

as forcas das aparencias e inserir algumas indagacoes ao debate, desenvolvimento seria 

aumeniar o que7 Crescer para onde e para quern9 Expandir quais variaveis9 

Discordando do pensamento classico. por que nao pensar desenvolvimento com 

os verbos dividir. diminuir. transferir? Dividir a riqueza. diminuir as desigualdades, 

transferir capacidades produtivas. Esses verbos nao seriam mais apropriados 

atualmente quando constatamos uma riqueza crescente e acumulada na mao de poucos 

ao passo que, na outra ponta, constatamos uma miseria desumanizante na vida de 

muitos? Ficam as questoes que servirao de base para nossa conclusao. 

Vejamos que esse question am en to nao se constitui em novidade nem 

originalidade. Ao longo da historia das ciencias sociais e particularmente da economia 

essa interrogacao recorrentemente vem sendo apresentada. Seja com as reflexoes do 

autores considerados socialistas utopicos (Owen, Fourier, Blanc, Saint-Simom e 

Proudhon), que estao impregnados de um ideal de justica e fraternidade ou conrianca no 

poder da razSo para descobrir as falhas da organizacao economica existente e os 

remedios conducentes a essa melhoria. Eles admitem a possibilidade de atuar a vontade 

humana sobre a evolucao economica, de modo a reforma-la. orientando-a no sentido do 

progresso. Seja pelos questionamentos da Escola Institucionalista, que discordando dos 

'iberais mas sem concordar com os socialistas. apresentam uma serie de formulacdes 

sobre uma possivel adequacao do capitalismo aos ideais de bem estargeral. 

A novidade na re-apresentacao da proposta consiste no tempo. Se antes um ideal 

igualitario poderia suscitar temores e obstaculo na marcha do progresso. 
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comprometendo a acumulacao e o crescimento, hoje, devido as conquistas tecnico-

ctentificas, a questao da producao na maioria dos topicos ja foram equacionadas. 

Feito essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tour na historia do pensamento economico. apontamos que, em grande 

medida. nosso referencial teorico serao as formulacoes de Marx que apontam o 

crescimento capitalista com fins diferenciados e antagdnicos para as classes sociais1 e 

influenciado pela luta de classes. Dito de outra forma, alem de crescimento estar 

desassociado de desenvolvimento. ele signifies, para nos, uma moeda de duas faces com 

ganho para uns e perda para outros, seja no piano local, national ou international, pois a 

maxima do sistema capitalista pressupoe a diferenciacao, a apropriacao e privatizacao 

dos frutos do trabalho social. Levando essas condusoes de encontro ao objeto e a 

problemarica da nossa dissertacao. apontamos uma analise da economia brasileira que 

ieve em consideracoes as disputas dos varios setores da sociedade. 

Voltando a Souza (1997) ela ressalta que, 

"a experiencia tern demonstrado que o desenvolvimento 

econdmico nao pode ser confundido com crescimento. porque os 

frutos dessa expansao nem sempre beneftciam a economia como 

um todo e o conjunto da populacdo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mesmo que a economia 

cresca a taxas relativamente elevadas, o desemprego pode nao 

estar diminuindo na rapidez necessaria. tendo em vista a 

tendencia contempordnea de robotizacao e de informaiizacao do 

processo produtivo. Associado ao crescimento econdmico. pode 

estar ocorrendo outros efeitos perversos. tats como: 

a. Transferencia do excedenle de renda para outros 

paises, reduzindo a capacidade de importar e de realizar 

investimentos: 

b. A apropriacao de parte las crescentes desse excedenle 

por poucas pessoas no proprto pats, aumentando a concentracdo 

da renda e da riqueza; 

c. Saldrios basicos extremamente baixos limitam o 

crescimento dos setores que produzem alimentos e outros bens de 

consumo mais popular; 

d. Empresas tradicionais nao conseguem desenvolver-se 

pelo pouco dinamismo do setor de mercado interno: 

3A calegoria classes sociais c uulizada no sentido de proprietaries dos mcios de producao e nao 
proprieiarios dos mcios de producao. 
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e. Dificuldades para implantacao de atividades 

interligadas as empresas que mais crescem. exportadoras ou de 

mercado interno. *YSouza. J 997. pdg. 21) 

Nesse senrido. esta autora aponta outra corrente de economistas que teorizam o 

crescimento como condicao indispensavei mas nao suficiente para o desenvolvimento. 

Segundo ela, nesse grupo poderiamos citar economistas como .Arthur Lewis. Albert 

Hirschman, Guinar Myrdal e Ragnar Nurkse que, embora com raizes ortodoxas. 

realizaram analises e elaboraram modelos mais proximos da realidade das economias 

subdesenvoividas. 

Vejamos as justificativas que ela nos apresenta: 

"Essa corrente encara o crescimento econdmico 

como uma simples variacao quantitativa do produto, 

enquanto o desenvolvimento envoJve mudancas 

qualitativas no modo de vida daspessoas, das instituicoes 

e das estruturas produtivas. Nesse sentido. 

desenvolvimento caracteriza-se pela transformacao de 

uma economia arcaica em uma economia moderna. 

eficiente. juniamente com a melhoria do nivel de vida do 

conjunto da populaqao. " (Souza,I997, p. 2 J ) 

Ela prossegue, inciuindo nessa corrente economistas de orientacao critica, como 

Raul Prebisch, Celso Furtado, Paul Singer e os demais autores da tradicao cepalina e 

marxista, como grande pane dos chamados economistas do desenvolvimento. Essa 

nocao de desenvolvimento implica mudanca de estruturas economicas, sociais, politicas 

e institucionais. com melhoria da produtividade e da renda media dos agentes 

envoividos no processo produtivo. 

E. porfim. conclui com a seguinte definicao de desenvolvimento: 

"Desenvolvimento econdmico define-se, por tanto, 

pela existencia de crescimento econdmico continuo (g), 

em ntmo superior ao crescimento demograftco (g*), 

envoivendo mudancas de estruturas e melhoria de 

indicadores econdmicos e sociais. Compreende um 

fendmeno de longo prazo, imp/icando oforta/ecimento da 

economia nacional. a ampliaqdo da economia de 

mercado e a elevaqao geral da produtividade. " (Souza, 

1997. p.22) 



s 

Seguindo a tradicao de acentuar as diferengas entre crescimento e 

desenvolvimento e procurando enfatizar as mudancas qualitativas numa sociedade, o 

Programa das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) introduziu o tndice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) em 1990, com o objetivo de medir a qualidade de vida 

e o progresso humano em ambito mundial. Os signatarios desse indice conclamam que 

conseguiram impactar a opiniao publica e as instituicoes academicas de tal forma que. 

apos pouco tempo do seu langamento, a comunidade intemacional adotou o IDH como 

indicador para medir o progresso dos paises em materia de desenvolvimento 

(IPEA/PNUD 1996). 

O IDH. sem sombra de duvida, alarga a dimensao humanista do conceito de 

desenvolvimento quando propoe 3 (tres) variaveis basicas para compor o indice de 

desenvolvimento: a) desfrutar uma vida longa e saudavel; b) possibilidade de adquirir 

conhecimento e c) ter acesso aos recursos necessarios a um padrao de vida decente. O 

crescimento econdmico permanece como condigao necessaria, o que denota que apesar 

de substituir o adjetivo (de desenvolvimento econdmico para desenvolvimento humano) 

o indice mantem a hierarquia entre crescimento e desenvolvimento. 

Contudo, apesar da aparencia de avango, o documento do IPEA e a segunda 

definigao apresentada por Souza conservam caracteristicas das pioposigoes classicas 

sobre o desenvolvimento. Ou seja. essa proposigao teorica mantem o crescimento como 

condigao indispensavel para mudangas qualitativas e estruturais. .Assim sendo, 

permanece com uma hierarquizagao: para se alcangar o desenvolvimento tern que haver 

crescimento. Sem crescimento nao poderiamos pensar no desenvolvimento. Ou seja, 

mesmo querendo critical o pensamento neoclassico. tais perspectivas ficam 

circunscritas nas teias daquele pensamento. O que acontece e apenas uma mudanga de 

grau nas analises. 

Tomando o Brasil como exemplo. de acordo com essas formulagoes. teriamos de 

adotar medidas que proporcionassem uma agao economica mais eqiiitativa, isto sendo 

resultado de um processo de crescimento mais equilibrado. Todavia. examinemos a 

hipotese contraria. nao seria mais apropriado para um pais que em cinqiienta anos 

alcangou o patamar de decima economia mais rica entre os 174 paises do globo, inverter 

a hierarquia9 
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Se num espaco de tempo relativamente curto o pais alcancou um patamar de 

destaque, mas concomitantemente observou-se uma concentracao da renda e da riqueza 

e, relativamente, um decrescimo das condicoes de vida da maioria da populacao, parece 

haver boas razoes para nao se condicionar uma mudanca qualitativa nas estruturas 

sociais a novos periodos de crescimento. Ou seja. medidas razoaveis em busca do 

desenvolvimento seriam no intuito de reordenar a propriedade da riqueza e da renda 

que ja foi construida, e nao condicionar mudancas estruturais a novos periodos de 

crescimento. Dessa forma, constata-se a necessidade da construcao de indices de 

desenvolvimento que contabilizem e mensurem acoes desconcentradoras. 

Apostando nessa premissa visualizamos uma terceira corrente de economistas 

que, mesmo concordando que o desenvolvimento significa uma mudanca qualitativa nas 

estruturas socio-economicas, admitem a possibilidade de ocorrer desenvolvimento sem 

crescimento, ou seja, o crescimento nao seria uma condicao indispensavel para o 

desenvolvimento. Neste sentido, Colman & Nixson (1985) afirmam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"'(...) CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA".onversivelmente. e possivel conceher um 

desenvolvimento com crescimento negativo. Issopoderia ocorrer 

quando (como talvez tenha sido o caso. recentemente, em 

Mozambique) reestruturaqdes importantes ocorrem nas afifudes, 

instituicoes politicas e relaqoes de producao (por formas lais 

como reforma agrdria e formaqdes em vilas de pequenas 

comunidades), as quais criam as condicoes para um 

desenvolvimento futuro. embora a um custo de curto prazo 

represeniado por reduqdo de PNB em razdo de desagregacdo do 

sistema de producao e de distribuicao anterior. Assim. havemos 

de concordar com S tree ten (1972. p. 31) quando ele diz que, 'do 

mesmo modo que e possivel o crescimento econdmico sem 

desenvolvimento. e possivel haver desenvolvimento sem 

crescimento econdmico "'(Colman & Nixson, 1985, pdg. 23/ 

Observemos que nao se quer criar uma lei. Nao se pretende estabelecer uma 

regra geral, busca-se adotar uma analise dinamica. Em algumas situacoes, como no 

Brasil agora, as acdes para mudancas qualitativas no modo de vida das pessoas passa 

necessariamente por uma acao desconcentradora da renda e da riqueza ja sociaimente 

construida, independente de novos estagios de crescimento. 

1 Os autores chain a obra de STREETEN. P. The Frontier of Development Studies. Macmillan. 1972. 
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Baseado nessas premissas consideramos razoavel refletir, chegando ao fim da 

decada dos noventa, se opcao teorica que advogava uma saida neoliberal para a crise 

brasileira, no intuito de viabilizar um novo periodo de crescimento/desenvolvimento, 

conseguiu mostrar-se acertada. Ou seja, se o "dever de casa" foi adequado para o Brasil 

avancar no seu crescimento/desenvolvimento. 

Hoje, apos as crises do Leste asiatico, da Russia e do proprio Brasil, parece 

6bvia uma problematica como a que apresentamos. Mas, se agora e admitido e sentido 

por quase todos a ocorrencia de graves turbulencias nos mecanismos capitalistas da 

economia global e, tambem se ja se apontam para os equivocos da politica economica 

do govemo brasileiro ao longo dos ultimos anos, esse tipo de reflexao, de uma forma 

majoritaria. e nova. Quando comegavamos a formular nossa problematizagao acerca dos 

mmos do desenvolvimento nacional no inicio dos anos noventa. detectavamos um outro 

consenso5 . 

Era um consenso favoravel as medidas economicas aplicadas a partir de 1990, 

alicergadas nas pregagoes do Consenso de Washington. Quern discordava era taxado de 

"'neobobo^, "dinossauro"' e "fracassomaniaco^. 

Tendo o objeto delimitado e a problematica estabelecida, passamos as tarefas da 

investigagao de formas distintas. Primeiro. conduzimos a pesquisa tentando apreender 

como algumas interpretagoes caracterizaram crescimento na teoria geral e como ocorreu 

o desenvolvimento no Brasil. ou seja, selecionamos alguns autores e problematizamos 

suas principais conclusoes a respeito do nosso objeto de estudo. Segundo, partimos em 

busca de dados, indicadores que nos possibilitassem uma caracterizagao e 

posicionamento frente ao problema. 

A dissertagao esta estruturada da seauinte forma: no primeiro capitulo 

apresentamos uma retrospectiva do desenvolvimento brasileiro, ressaltando o 

esgotamento do modelo agro-exportador e a genese do modelo urbano-industrial, dando 

destaque a sua implementagao ate chegar a crise e esgotamento. Ao longo dessa 

discussao efetuamos as devidas interiigagoes entre a dinamica da acumulagao capitalista 

no Brasil com a acumulagao no piano mundial. Um elemento de destaque e a 

*Essc traballio teve inicio coin a claboracao do projcto de inestrado. no inicio de 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA997 
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importancia atribuida as questoes de geopolitica nos desdobramentos da acumulacao 

(surgimento do socialismo na Russia, a n Guerra Mundial e a Guerra Fria e o 

desmoronamento do socialismo real). 

No segundo capitulo, enfatizamos algumas propostas de superacao da crise dos 

anos oitenta. Discutimos as analises de Jurandir Xavier. Fernando Fajnzyiber. Francisco 

de Oliveira e Bresser Pereira. Analisamos as mudancas no contexto da acumulacao 

mundial nos liltimos anos, salientando as mudancas no padrao tecnologico, as 

movimentacdes no sentido de constituicao de zona de livre comercio de ambito 

regional, a consolidacao das teses neoliberais e o desmoronamento do que se 

convencionou chamarde socialismo real. 

A questao principal desse capitulo e a indicacao de que o Brasil nao ficou de 

fbra da avalanche liberal e paularinamente foi adotando as teses do Consenso de 

Washington para superaros problemas enfrentados na decada de 80. Ou seja, dentre as 

alternativas de projetos de desenvolvimento postos para superacao da crise, o vitorioso 

nos embates pofiticos foi a proposta neoliberal. Por fim, enfatizamos as origens do 

Consenso e sua inter-relacao com o Brasil e sua opcao politica. Nesse ponto, 

estabelecemos os fundamentos para a caracterizacao da linhagem teorico-politica da 

politica economica dos anos noventa: o que anteriormente apontavamos como suposto, 

reaparece. apos as pesquisas, como tese. 

No terceiro capitulo, explicitamos o elenco de medidas adotadas pelo Brasil 

nessa decada. Em que pese o pais ter, nesse periodo, passado por 3 (tres) experiencias 

administrativas, enfocamos que houve uma continuidade ad mi ni strati v a, decorrente do 

fato do estatuto teorico que guiou os govemos ter sido o mesmo. 

Baseados na tese da continuidade desses governos, iniciamos a discussao 

atraves de uma contextualizacao historica das tres administracoes. A partir dessa 

contextualizacao, discutimos as principais medidas adotadas para superar a crise da 

decada de 80. quais sejam: a concepcao de Estado-Minimo e a abertura 

comercial/rinanceira e consideramos alguns dos seus resultados concretos. 

Nas consideracoes finais afirmamos que apesar das reiteradas negativas dos 

administradores que passaram por Brasilia, as teses do Consenso de Washington 
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constituiram-se na base das politicas implementadas no Brasil e que os resultados 

macroeconomicos dessas medidas, apos dez anos de aplicacao, estao aquem dos 

alcancados na chamada decada perdida. 



CAPITULO I 

O Desenvolvimento Brasileiro em Perspectiva: 

do sistema agro-exportador a crise dos anos oitenta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A decada de oitenta representou um retrocesso nos niveis economicos e sociais 

da America Latina e, especificamente, do Brasil. Esse retrocesso pode ser evidenciado 

na diminuicao do PIB, no processo de desindustrializacao0, na maior concentracao de 

renda, no aumento da divida externa, na escalada inflacionaria, na perda do poder 

aquisitivo dos salarios dos trabalhadores. no aumento da mi sen a. da violencia. entre 

outros fatores. Mais que um retrocesso. os anos oitenta significaram. tambem, o fim de 

um ciclo de desenvolvimento que havia sido iniciado na decada de 30. 

Facamos uma visita a historia do desenvolvimento do Brasil, objetivando 

identificar as principals causas desse retrocesso e os porques do esgotamento do ciclo 

de desenvolvimento urbano-industrial. Essa visita e crucial para entendermos os dilemas 

do debate sobre as opcoes de desenvolvimento nos anos 90. 

DazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o l o n i a aos anos trinta. 

No Brasil, desde os tempos coloniais, as questoes relativas ao desenvolvimento 

sempre se fizeram presentes, de uma forma implicita ou explicita. Sempre foi reconente 

o debate sobre os caminhos que o pais deveria perconer, a forma como os recursos 

deveriam ser alocados e as possiveis consequencias que essas acoes provocariam, 

privilegiando ou penaiizando espacos, regioes, setores economicos, pessoas e classes 

sociais. 

Uma vez que este era um pais de base agraria ate os anos 30. discutir 

desenvolvimento nesse periodo era posicionar-se sobre a agricultura e as acoes do 

Estado. As questoes que eram colocadas no centro da polemica eram do tipo. quando o 

govemo iria incentivar tal cultura9 Em quanto se iria tributar tal produto0 Onde deveria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 "No Brasil, em 1980, a industria de transformagdo contribuia com cerca de 31,1% do PIB e com 76,1% 

do produto real gerado no setor industrial. Em 1990, decresceu para o paiamar de 23,3% na 

parlicipacao do PIB e o indice de produto real ficou nos 98,8%. A industria de transformacao nao logrou 



ser construida tal estrada de ferro? Qual deveria ser a taxa de cambio? Tais perguntas, 

como suas respectivas respostas. estavam relacionadas diretamente com o Estado e a 

agricuitura. Logo, pensar o desenvolvimento nacional, nesse periodo, implicava em 

pensar o papel do Estado na economia nacional. 

Contudo. na maioria das vezes, as respostas a essas perguntas nao eram 

produzidas exclusivamente no espaco nacional'. O que plantar, quanto tributar, onde 

construir inrra-estrutura ou qual deveria ser a taxa de cambio eram questdes que 

dependiam de uma serie de condicoes determinadas pelo sistema econdmico mundial. 

Dito isso. admite-se que o desenvolvimento brasileiro nao era ditado unica e 

exclusivamente por uma dinamica interna (Estado Nacional - Agricuitura), o que 

acontecia aqui fazia parte de um todo. Temos, assim, que acrescentar na analise, ainda, 

a divisao international do trabalho (fatores extemos)*. 

Nesse sentido. consideraremos dois pianos: o vivido e o pensado9 Quanto ao 

vivido. discorreremos sobre a dinamica da acumulacao capitalista no mundo, a partir da 

segunda metade do seculo XIX. Quanto ao pensado, revisitaremos a analise teorica 

preponderante desse periodo que, de certa forma, servia de parametro tanto para os 

paises centrais como para os paises perifericos do sistema capitalista. 

Desde a segunda metade do seculo XDC ate 1929. o capitalismo viveu sob a 

egide teorica dos liberais10. Anunciava-se que toda oferta criava a sua demanda. Ou 

seja. nao caberia preocupacao com a venda da producao. O simples fato da mercadoria 

ter sido produzida, implicaria na sua inexoravel alocacao nos mercados1 . Sendo assim, 

o instrumental de politica economica deveria procurar rerjrar obstaculos a maximizacao 

dos lucros. Para tanto, bastaria nao intervir no mercado, pois o mesmo seria o elemento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atingir os niveis de producao alcancados no final da decada de setenla"(Xa\-ier, 1993. p. 53) 

Mcllo (1995). defende argumento cm contrario. Scgundo o autor. a partir da coristituicao do Eslado 

Nacional os fatores internos passaram a preponderar diante dos fatores cxtcrnos na dinamica da economia 

nacional. 

^ Os estudos de historia economica defrontam-se com a dificuldadc dc rcalizar uma analise que leve cm 

coma unto os fatores internos como os fatores extemos. Geralmcnte temos a preponderancia de um sobre 

o outro. o que leva a distorcoes nas coivrlusocs. 

' LancJimos mao do conceito emprcgado por Paula (1997). para designar os conccitos. os proposilos e 

acoes das cscolas do pensamento cconomico. 

De um ponto de \-ista da historia do pensamento economico. a iKgcmonia libeial desse periodo 

corrcspondc a cscola neoclassica. 
: ! Apesar dcssiis consideracoes. ha\ia uma disputa entre os paises mais descm olvidos por mercados c 

file:///-ista
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definidor e balizador nas relagdes humanas, e com tamanha perfeigao que, se ajustes 

fossem necessarios, "uma mao invisivel" se encarregaria dessa tarefa. 

Do ponto de vista do desenvolvimento das nagdes. o liberalismo defendia a tese 

da abertura comercial como sendo a forma perfeita das nagoes perifericas alcangarem o 

desenvolvimento, em conseqiiencia da especializagao produtiva'". Alem disso, 

indicavam que a forma de chegar ao desenvolvimento seria atraves da disciplina. Desde 

quando as forgas de mercado estivessem desobstruidas, o desenvolvimento seria uma 

questao de tempo, numa analogia com as fases do desenvolvimento humano (infancia -

adolescencia - maturidade). 

Os neoclassicos mostraram-se inflexiveis. Ainda que na pratica e nas politicas 

tenham efetivado o contrario, esses autores aflimavam que a ordem economica estava 

dada e que alteragoes nesse sistema nao seriam possiveis. Os papeis que cada segmento 

social deveria desempenhar ja estavam preestabelecidos. 

Um posicionamento contrario aquele foi apresentado pelo pensamento marxiano. 

Marx, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manifesto Comunisfa (1993), afirmava que o papel do Estado na sociedade 

capitalista seria o de intervir e agir na sociedade de acordo com os interesses da classe 

dominante (burguesia). Na centralizagao do espago, na emissao de leis. no 

gerenciamento do sistema de credito. na alocagao de mao-de-obra. via estimulo ou 

proibicao de migragao, enflm, seja na paz ou na guerra, o Estado teve um papel 

relevante na economia capitalista desde a sua genese (Braverman. 198 1). 

Quanto ao desenvolvimento, Marx vai elaborar uma concepgao 

diametralmente oposta a tudo que se formulava. Para Marx, desenvolvimento e o 

aprimoramento das forgas produtivas, que no capitalismo representa concentragao dos 

meios de produgao sob o comando de uma minoria. enquanto a maioria da populagao 

seria. cada vez mais. expropriada e explorada. Ou seja, em Marx, desenvolvimento e 

fontes de suprimento de materias primiis. disputa ess;i que descmbocou na I Gucmi Mundial (1914-1918). 

Os neoclassicos mantiveram o principio ricardiano da especializagao produtiva como fator 

Itomogencizador dos fmtos do progresso tecnico. A tese da especializacao produth, a vcm dc Smith, com 

suas vantagens absomtas. Foi aperfeigoado por Ricardo. que deserrvoheu a lese das vantagens 

cornparathas. Riatrdo achoga\a que as nacoes daer iam especializar-se nas mercadorias cujos custos 

rclathos fossem mais baixos. Caso outros paises fossem menos produth os. deveriam redirecionar scus 

fatores de producao para processos mais \ antajosos. pois a quantidade de lioras de trabalho. alocadas 

nessas fabricagoes mais produthns. resultaria em beneficios mais elevados para o pais e. por 
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aumento de riqueza e de pobreza ao mesmo tempo. Aumento das possibilidades 

produtivas, mas, tambem, aumento das necessidades. Ainda mais. Marx via o 

desenvolvimento como um processo composto de fases: initialmente uma fase 

ascendente. em seguida a fase do auge. depois o periodo de depressao e. a depender das 

circunstancias, o inicio de um novo ciclo. Sintetizando. o desenvolvimento seria fruto 

da concorrencia inter-capitalista e da luta entre o capital e o trabalho. A busca por lucres 

levaria os capitais a alterarem constantemente o processo produtivo, aumentando a 

composicao organica, diminuindo o tempo de trabalho necessario e ampliando o tempo 

de trabalho excedente. Dito de outra forma, desenvolvimento capitalista significa uma 

moeda de duas faces com ganho para uns e perda para outros. seja em niveis local, 

nacional ou international. 

Este pensador alemao afirmava que a sociedade estava dividida em classes com 

interesses antagonicos. Logo, onde os neoclassicos viam harmonia. Marx enxergava 

conflito. Onde era apontada a imutabilidade das coisas. Marx enxergava possibilidade 

de Revolucao. Dessa forma, o Estado nao poderia representaro bem c o m u m j a que esse 

nao existia. Sendo assim, nao haveria possibilidade para o consenso. 

Os autores neoclassicos, ao desconsiderarem o papel do Estado na economia, de 

certa forma, mantiveram-se ausentes. por um longo tempo, das reflexoes sobre as 

atividades desempenhadas pelo Estado nas questoes economicas. Sem contar que esse 

paradigma nao percebia as inter-relacoes que existent entre justica, educacao, mercados, 

politica, oferta e demanda. 

Entretanto, a medida que as forcas produtivas desenvolviam-se e o capitalismo 

afastava-se da sua fase initial, passando para a fase monopolista ' ' , a partir da segunda 

metade do seculo XLX. as anaiises dos neoclassicos. referenles ao desenvolvimento e ao 

papel do Estado, eram retutadas pela realidade. Por um lado. o avanco de paises como 

Estados Unidos, Alemanha e Japao colocava por terra as teses do crescimento atraves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consequencia para o sistema econdmico como um todo. 
!'Compreende-se como fase monopolista do capitalismo o periodo cm que passa a predominar a 

ccmtralizacao de capitais e o centro capitalista deixou de ser exciush amcnte a Inglaierra. passando a 

contar com Franca. Alcmanlia. Estados Unidos e. em ceno sentido. Japao: isso ocasionou um intenso 

acirramento da concorrencia e a dispuia pelo controle das fontcs dc maieria-prima. via concessao dc 

emprcstimos c financiamenlos a producao de produtos primarios na penferia ao ponlo de provocar duas 

eucrras mundiais. 
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do livre jogo do mercado. Por outro lado, de uma maneira geral, o Estado adquiria 

maior dimensao. Braverman faz os seguintes comentarios a respeito do papel do Estado 

na fase monopolista do capitalismo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) com o capitalismo monopolista este papel e 

grandemente ampliado e assume uma forma mais complexa e 

requintada. Em alguns paises, sobretudo Alemanha e Japao, o 

capitalismo monopolista tanto criou como foi criado por um 

novo poder estatal; assim, o moderno papel do Estado aparece 

nesses paises desde o proprio inicio da epoca. Em outros paises, 

sobretudo Estados Unidos e Inglaierra. a classe capitalista 

assinalou para o governo uma esfera de acdo mais restrifa. e 

por essas e outras razdes o aumento do intervencionismo social 

e econdmico por parte do Estado assumiu durante certo tempo, 

a forma peculiar de um movimento de reforma e pareceu 

revelar uma luta contra o capital conquanto isto se mostrasse 

ilusorio. De qualquer modo, finalmente e em todos os lugares, o 

amadurecimenlo das vdrias tendencias do capitalismo 

monopolista criou uma situacao na qual a expansao das 

atividades estatais imediatas na Economia nao maispodiam ser 

evuadas. "(Braverman, 1981, p. 243) 

Apesar da crescente participacao do Estado na economia, os neoclassicos 

insistiam em negar qualquer tipo de insercao estatal na vida economica. A compreensao 

da realidade. desconsiderando os fendmenos mais evidentes. resultou num instrumental 

de politica economica incapaz de conseguir o que eles mesmos propunham como 

objetivo. o equilibrio na economia mundial. 

Concomitante a esses fatos, acontecem grandes movimentos de contestacao ao 

modo de producao capitalista em varias partes do mundo. Por um lado. a partir das 

organizacdes de trabalhadores, diversos movimentos revolutionaries eclodiram na 

Europa desde a segunda metade do seculo XIX'4. Em 1917. na Russia, pela primeira 

vez uma revolucao socialista chegava a vitoria, materializando e consolidando a ameaca 

ao modo de producao capitalista. Esses movimentos reivindicavam melhores condicoes 

de vida e uma nova organizacao politica e social. Por outro lado. nas colonias. um 

vigoroso movimento de independencia tomava corpo. 

As primeiras decadas do seculo XX apresentavam um cenario, no qual as 
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concepgoes neoclassicas mostrarn-se incapazes de produzir uma intervencao politica, 

economica e ideologica que garantisse ou aiargasse os caminhos a acumulacao 

capitalista. O sistema colonial, que transferia riqueza das colonias para as metropoles, 

estava em crise e passava por um processo de redefinigao. O movimento de organizacao 

e contestacao dos trabalhadores era crescente e apontava, as vezes enfaticamente. para 

uma nova ordem social. 

Os fatos distanciavam-se da teoria. A permanencia do conteudo das teses 

liberais, cada vez mais, distanciava-os dos fatos historicos concretos. Esse afastamento 

ficou constatado com a ocorrencia de inumeras crises, desde o final do seculo passado, e 

teve um coroamento com a grande crise de superproducao de 192915. 

As conseqiiencias da crise foram a bancarrota da teoria liberal, pois nao davam 

uma explicagao convincente dos acontecimentos e a constatacao da inadequagao de 

suas anaiises com os acontecimentos da realidade. Em decorrencia disso, ficava 

comprovada a ineficacia do seu instrumental de politica economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A internacionalizacao produtiva e o novo paradigma. 

Apos 1930, as condicoes para o surgimento de um novo paradigma estavam 

criadas, seja pelo lado do vivido ou do pensado. A oferta perdera o seu peso relativo, o 

mercado nao parecia tao eficiente assim. A *'mao invisivel" nao conseguia atenuar os 

descompassos do sistema econdmico. A demanda dava um passo a frente. "Vitoriosa", 

passaria a ter um enfoque central. 

A sociedade capitalista teria que encontraruma resposta para as reivindicagoes 

dos movimentos contestatorios. principalmente face ao avango socialista. A Russia 

conseguira resistir e veneer os ataques contra-revolucionarios empreendidos por 

diversas nagoes europeias. Ademais, os socialistas puseram em pratica um programa de 

desenvolvimento que. em poucos anos. j a sinalizava a possibilidade de transformar a 

Russia feudal em uma nagao industrializada, o que representava mais uma contestagao 

4 Uma parccla consideravel desses mo\ imcnios inspirax am-se nas tcorias dc Marx c Engcls. 

• Vcr nestc scntido. entre outros. Maurice Dobb. '.-IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA evolucao do Capitalismo. " 3. ed. Tradugao dc 



as teorias de desenvolvimento calcadas na divisao intemacional do trabalho e no 

comercio entre nacoes. 

A grande questao colocada para os capitalistas era apresentar uma resposta as 

contestacoes socialistas ao modo de producao capitalista. Precisava-se garantir uma 

apropriacao mais coletiva dos frutos do desenvolvimento das forcas produtivas, sem 

coiocar em cheque a premissas do capitalismo: a propriedade privada e os lucros. Daqui 

ganha forca o pensamento politico de tentar controlar o capitalismo, dando uma feicao 

social para o mesmo. o que leva a recorrer ao Estado para ser o grande sujeito 

responsavel pela harmonia e controle dos excessos. Toda essa questao poderia ser 

resumida num adagio popular:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ddo-se os aneis para naoperder os dedos". 

Formas e maneiras para garantir melhores condicoes de vida e mais igualdade 

entre as pessoas deveriam ser enconrradas. Novos mecanismos foram elaborados. 

objetivando a regulacao do processo econdmico e aumento do bem estar geral. Tentava-

se assegurar as condicoes para a reaiizacao das mercadorias, criando mecanismos para a 

conclusao do processo de rotacao do capital10 que possibilitasse um novo arranjo. 

Novos instrumentos de politica economica sao considerados e o Estado, ate 

entao esquecido e rejeitado pelos teoricos liberais, passa a ser tematizado como o 

principal sujeito de geracao e manutencao da demanda e do bem estar social. O Estado 

deveria coordenar. disciplinar as acoes no mercado e langar-se como investidor nas 

esferas produtivas. Produzir enderecos certos para os produtos dos ciclos produtivos 

existentes, assim como assegurar demanda para ofertas provenientes de novos ciclos 

resultantes dos seus investimentos produtivos. Partindo desses pressupostos, certas 

formulacdes de Malthus e de Marx, entre outros, passaram a ser reexaminadas. 

Ocupando o lugar deixado pelos liberais. surgiram as teorias sobre demanda 

efetiva com o esquecido M. Kalecki, em 1933 e, posteriormente, com o festejado J..M. 

Keynes, cuja obra principal veio a publico em 1936. Acoplados as moditicacoes no 

Manuel do Rego Braga Sao Paulo: Nova Cultural. 1988 - Colecao os Econoinista. 
lf' Coinpreende-se como rotacao do capital a soma do tempo de producao com o tempo de circulacao das 

mercadorias. 
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sistema produtivo proveniente do desenvolvimento do fordismo57, esse conjunto de 

fatos caracterizaram os chamados anos dourados do capitalismo1 . 

O fordismo sustenta-se nos aumentos de produtividade. que permitem aumentos 

de salarios, os quais tentavam compensar os trabalhadores pela maneira como lhes foi 

imposto produzir e concorriam para a dinamizagao do setor de bens de consumo, 

acionando as outras partes do circulo. Neste "acordo" geral, a gestao de trabalho 

assumia relevancia, pois cabia a ela a regencia da organizagao da producao para se 

conseguir mais e mais produtividade'9 . 

O fato do consumo individual dos trabalhadores servir de base para acumulagao, 

aproxima-se das afirmagoes de Marx quando ele trata do assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando o capitalista convene parte de seu capital em 

forca de trabalho, valoriza com isso seu capital global. Mata 

dots coelhos com uma so cajadada. Ele lucra nao apenas 

daquilo que recebe do trabalhador. mas tambem daquilo que 

the da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 capital alienado no intercdmbio por forca de trabalho 

e transformado em meios de subsistencia, cujo consumo serve 

para reproduzir musculos, tiervos, ossos, cerebro dos 

trabalhadores e exislentes e para produzir novos trabalhadores. 

Dentro dos limites do absolutamente necessdrio o consumo 

individual da classe trabalhadora e portanto retransformacao 

dos meios de subsistencia, alienados pelo capital por forqa de 

trabalho. em forca de trabalho de novo explordvel pelo 

capital "(Marx, 1983) 

' O fordismo represenlou a conservacao e ampliagao de todo o aparato taviorista. isto e. a maxjmizagao 

do controle e da desqualificagao dos operarios. Primeiro. atraves do sistema de intercambialidade das 

pegas e depois eliminando todos os deslocamentos do trabalhador ao objeto de trabalho: desde entao. o 

objeto de trabalho iria ao encontro do trabalhador. A partir das linlias de montagem. via esteiras. o 

trabalhador observava o objeto de sua tarefa desfilar a sua frente. E cada ferramenta humana adicionava 

de maneira perfeita e sincronizada uma parte da forca de trabalho necessaria a dar forma a mercadoria 

final. 
!S Os "anos dourados" do capitalismo foram um arranjo. que. pelo menos nos chamados paises centrais. 

articulou melhoria das condigdes de vida da populagao como um todo. servindo de estimulo constante a 

novas e grandes imersoes. possibilitando. ainda. alias taxas de lucros para os capitalistas. Esse periodo 

acontece em decorrencia sobretudo. da associagao dos fatores de geopolitica com as nKxlificagoes na 

gestao de trabalho. Adiante nos deteremos um pouco mais sobre essa tematica. 
J No Brasil. a forga de trabalho estcve associada a desqualificagao e ao desprestigio social. Com o 

advento da administragao cientifica do trabalho. atraves do ta\lorismo e do fordismo. essa condigao nao 

Ibi altcrada. Quando se imporla\ a gestdes de traballio. objcli\ a\ a-se eliminar qualquer dificuldadc que 

estivesse no carmnho da poiencializacao do mais-\ alor cm cada jomada de traballio. Foram copiadas as 

rcgras e principios que dizem respeito ao aumento da produtividade. Todavia. as vantagens para o 

trabalhador. que aquelas regras contmliairL como os aumentos de salarios preconizados por Taylor ou o 

modo de desenvolvimento fordista com incentivo ao consumo. nao foram verificadas por aqui. (Ver 

Scgrarri, 1982). 
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Observa-se que a magnitude do capital variavel, nos paises centrais, se expande 

continuamente com a incorporagao de partes dos ganhos de produtividade, tornando os 

salarios dos trabalhadores sempre crescentes. A explicacao para esse fato sao as 

questoes relativas a luta de classe e um barateamento dos produtos decorrentes da 

aplicacao de novas tecnologias. Esse aumento de capital variavel passa a ser alienado 

em produtos extras, atraves. principalmente, do estabelecimento de um novo 

comportamento, divulgado e massificado, que impoe um novo condicionante moral, 

ampliando o rol dos itens necessarios para a sobrevivencia de cada operario. Outra 

causa explicativa para tais fatos foi o resultado da Segunda Guerra Mundial, que 

estabeleceu novas nuancas na acumulaeao capitalista. 

Com a vitoria das forcas aliadas. que contou com grande performance do 

exercito msso. difundiam-se os ideais de justica, igualdade e fraternidade. Ha de se 

considerar dois importantes fatos: primeiro, a derrota do nazismo fazia afirmar um 

discurso em prol da liberdade, da independen t a dos povos e contra as d i s c r i m i n a t e s 

etnicas e raciais. o que contrariava um dos pilares das doutrinas liberais praticado ate 

entao. Segundo. ganhava destaque o desempenho russo. Nao nos esquecamos que a 

Russia socialista data de 1917 e, nesse tempo, tratava-se de um pais recem-saido do 

feudalismo. Passado trinta anos. esse pais lidera um bloco internacional, assumindo a 

condicao de um dos principal's vencedores da Guerra, sustentando uma posigao 

divergente com as principais potencias capitalistas. 

Logo, os vencedores da Guerra estavam divididos em posicoes ideologicas 

distintas. De um lado, Estados Unidos, comandando politica-tecnologica-militarmente o 

bloco capitalista. Do outro. Uniao Sovietica. liderando o bloco socialista. De agora por 

diante, cada bloco tentava influenciar o maior numero de paises, com o objetivo de 

transforma-los em "aliados". Devido a essa situacao. ganha forga a economia de guerra 

ou a "guerra fria", elemento de geopolitica que influenciara, em muito, o processo de 

acumulacao em nivel internacional. Aos Estados Unidos coube a responsabilidade de 

reconstruir a Europa Ocidental e o Japao, assim como criar as mais variadas acoes para 

garantir sua supremacia e manter o "perigo vermelho" longe da America, Asia e Africa. 

Ja a reconstrugao do Leste Europeu coube a Uniao Sovietica que. do mesmo modo. 

tentava criar vitrines para atrair adeptos. 
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Aqui temos uma mudanca muito grande, apesar das disputas entre as nagoes 

nao constituirem em novidades e terem como objetivo estabelecer ou garantir uma 

begemonia no contexto mundial. Cabia aos vencedores uma certa margem de manobra 

que vinha favorecer seus interesses. O caso da Inglaterra constitui-se num bom 

exemplo. Mas esses paises comungavam das mesmas aspiracdes. Quando falamos de 

uma disputa entre EUA e URSS. reportamo-nos a uma contenda entre duas visoes de 

ordem social distintas: o embate entre o capitalismo e o socialismo. Esse fato ira 

influential", por demais, as relagoes internationals, principaimente no tocante ao 

desenvolvimento. 

Ratificada a nova correlagao de forgas no bloco capitalista, onde os EUA 

assumem a condigao de lider. surge um novo acordo monetario internacional. A 

anarquia monetaria mundial do periodo entre guerras deu lugar a estabilidade do sistema 

monetario internacional. advinda da convengao de Bretton Woods. Do padrao ouro. o 

sistema monetario passa ao sistema ouro-dolar. Essa mudanga contribuiu para a 

tranquiiidade e possibilidade de intensificagao das relagoes econdmicas intemacionais"0 

Nesse contexto, o Estado-Nagao ganhava importancia, dando vazao ao 

movimento de descolonizagao e a fragilizagao o quebra de varies elos da cadeia 

imperialista. Concomitantemente. era o tempo em que o capital produtivo ultrapassava 

as fronteiras dos paises industrializados e fixava-se em regioes que nao tinham 

desenvolvido esse tipo de experiencia produtiva. Locais que, anteriormente, estavam 

"reservados" unica e exclusivamente para a realizacao das mercadorias e o 

fomecimento de materias-primas passam a serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da produgao mundial. 

Dessa feita. nao era apenas o capital-dinheiro que se aventurava em outras terras. 

Alem dele, o capital produtivo, nesse periodo, de forma preponderante, tambem mudava 

de enderego, transferia-se dos Estados Unidos e da Europa para as outras partes do 

planeta. Como resultado disso. as mercadorias passaram a percorrer sentidos inverses. 

20 A partir dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. o termo internacional adquire um significado 

difercnte. Pois. desde entao. confonnou-se dois territories inter-nagdes. Dessa fonna. o termo 

mternacional. na maioria das vezes. referia-se a um dos dois blocos. e nao ao conjunto dos paises do 

mundo. O acordo dc Bretton Woods diz respcito. unicanienle. ao bloco capitalista. 
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Esses acontecimentos estao denominados, na literature corrente, como o processo de 

internacionalizacao da producao21 . 

Apesar do sentimento nativista estar em alta. ao passo que se nacionalizavam 

territorios, o Estado-Nagao, diferentemente da aparencia, cedia espago e impor tan t a 

para muitinacionais'2. Isto era determinado pelo fato de os tluxos comerciais e, 

secundariamente, os financeiros passaram a ser determinados, em grande medida. numa 

relacao intra-firma. 

O Brasil e a Internacionalizac2o Produt iva. 

Esse repensar das teorias atingiu em cheio os economistas Jatino-americanos e, 

especialmente. os brasileiros. Bielschowsky apresenta os seguintes comentarios a esse 

respeito: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A tradicao da ideologia economica brasileira. desde o inicio do 

seculo XIX ate anos 30. foi liberal, como e consenso entre os 

historiadores. A crise internacional e as transformacoes 

economicas. politicas e sociais que se segutram soiaparam a 

base real de sua sustentacao. Nasceram, a partir dai, diferentes 

concepcoes do desenvolvimento brasileiro. Em reacao, a 

ideologia liberal teve de passar, ela mesma. por transformacoes 

que viabilizassem sua resistencia frente a nova realidade." 

(Bielschowsky, 1988, p. 43) 

Alem de assinalar a crise das interpretagoes dos neoclassicos. o autor refere-se a 

genese de outras concepcoes a respeito do desenvolvimento brasileiro. Dentre essas 

novas concepcoes, destaca-se o pensamento da Comissao Economica para America 

Latina e Caribe (Cepal)23. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"! Ver nesse sentido Michalet (1983). Benakouche (1980). Mutter (1987). entre outros. O novo paradigma 

que emergiu apds a grande depressao de 1929 denomina-se Keneysianismo e teve como lider o 

economista ingles Jonh Maynard Keynes. Sua obra mais importante e Teoria Geral do Emprego, do Ju'ro 

e daMoeda publicada cm 1936. Keynes (1988). 

~ Multinacionais ou transnacionais como precisam alguns autores. Aqui nao trataremos dessa polemica. 

Ver nesse sentido Michalet (1983). Geraldo Mutter (1987). dentre outros. 
J A Cepal. entidade da Organizacao das Nagoes Unidas (ONU). foi criada nos anos 40 com o propdsito 

dc realizar estudos e sugerir alternamns que \iabili/assem a superacao do atraso econdmico da regiao. 

Sob a diregao do argcnlino Raul Prebisch. a Cepal claborou seus primeiros estudos de impaclos. como "O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ik'senvohimenlo da America Lalina e alguns dos seusprobtemasprincipais" e "Esludo Econdmico da 

America Latina" de 1949. A ideia fundamental desses documcntos era o sistema Centro-Perifcria. um 

conccilo dcslinado a explicar a cstrutura da economia mundial e as razoes dinamicas do 

subdcscm oh imento. Pelo mecanismo da detcrioracao dos tennos de troca dizia-se que as periferias 
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A Comissao desenvolveu um pensamento peculiar, quando afirmava que o 

capitalismo, deixado a sua propria sorte, nao resultaria obrigatoriamente em 

desenvolvimento. As consequencias do capitalismo tambem assumiriam a forma de 

subdesenvolvimento. Ou seja. o atraso econdmico e social, verificado na America 

Latina. nao era decorrente exclusivamente da falta de capitalismo na periferia 

economica. Esse acontecimento registrava-se em decorrencia da divisao internacional 

do trabalho Dito de outra forma, da propria dinamica capitalista. 

Percebemos um descontentamento com as teses liberais de desenvolvimento. 

Desse modo. em busca do desenvolvimento. caberia uma acao mais ostensiva do Estado 

nas esferas produtivas. no intuito de promover a industrial izacao brasileira e, por 

conseguinte. o desenvolvimento nacional"4. 

Entretanto. para esse pensamento ganhar terreno no Brasil, seria necessario um 

rearranjo com as classes dominames de entao. as oligarquias exportadoras. O periodo 

Vargas foi o responsavel por estabelecer uma nova hegemonia na sociedade brasileira. o 

que representou. simultaneamente. uma ruptura e uma continuidade com a estrutura 

dominante pre-30. O sucesso dessa empreitada pode ser explicada a partir da 

acomodacao dos interesses oligarcas exportadores com a dinamica do novo periodo. 

Segundo Bresser Pereira (1996), essa composicao foi possivel poique a elite oligarca 

brasileira guardava diferencas com a parte mais ortodoxa do (neo)liberalismo burgues2 . 

Os pontos que Bresser Pereira destaca nao deixam de ser verdadeiros. Porem, 

com isso, nao podemos concluir que havia diferenciacao completa entre os (neo)liberais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

repassavam aos centros pane dos seus ganhos de progresso tecnico. Concluia-se que as estruturas 

econdmicas reservavam as periferias um crescente desequilibrio em vanas frentes: desemprego. 

intercambio comercial e uma verdadeira tendencia ao subdesenvoh imento. Como solucao a todos esses 

problemas. a Cepal recomendava o processo de industrializacao das economias latino-amcricanas. 

capnaneado pela marcante prcsenca do Estado. 
24 A Cepal desenvolveu varios estudos sobre a deterioracao dos termos de troca entre os paises sul-

americanos e as potencias centrais do capitalismo. Argurnenlavarn que. a medida que o tempo passava. 

diminuia a demanda por produtos pnmarios. ao passo que. aumentava a demanda de produtos 

industriali7ados. Esse movimento ref!etia-se no preco dos produtos. o que ocasionava cada vez mais. 

uma necessidade de mais produtos primarios para fazer face aos produtos industrializados. Dessa forma, a 

America Latina estava condenada a um permanente atraso e subdesem oh imento. caso mantrvesse a 

mesma estrutura produtiva 

~" Aqui parece haver uma confusao entre periodos. quando tenta-se comparar a fase agro-cxportadora com 

o ncolibcralismo. Mas e o prdprio Bresser Pereira que traca uma linlia dc identidade entre a fase liberal 

pre-30 e as propostas iteolibcrais que (re)surgcm a partir dos anos setcnta. Sendo assim a comparacao 

que efetuamos nao incorre nem nuina confusao dc periodos nem numa infidelidadc com o pensamento do 

amor cilado. 
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e a oligarquia brasileira. Vamos encontrar diversos tracos de identidade, como por 

exemplo, a posicao racista que tentava criar a ideologia do homem branco brasileiro e a 

inferioridade do indio e. sobretudo. do negro. 

O comportamento daquela elite denota um faro capitalista. Desde quando seus 

interesses foram preservados. aceitaram a nova conformacao hegemonica do Brasil pos-

3026. 

No Brasil, aquele periodo ficou conhecido como "estatal-desenvolvimentista" ou 

"ciclo urbano industrial". Apresentou como principal caracteristica o processo de 

industrializacao do Brasil. com o Estado assumindo crescentemente funcoes produtivas. 

A participacao na internacionalizacao produtiva representou alteracao na postura do pais 

na divisao internacional do trabalho. Como resultado, o Brasil deixou a condicao 

exclusiva de exportador de produtos primarios e materias primas, passando a 

industrializar-se. Essa transformacao alterou as funcdes e diversos aspectos do cotidiano 

nacional"'. 

Seguindo aquele posicionamento. a industrializacao brasileira adotou uma 

estrategia de substituicao de importacdes~8. Paulatinamente, o Brasil comecava a 

produzir bens que, anteriormente, eram adquiridos pela importacao. Esse processo 

iniciou-se com produtos de bens de consumo leves, passando pelos bens de capital, ate 

chegar aos bens intermediarios. Coube ao Estado criar as condicoes para a 

Essa accitacao nao se da sem confiitos. haja visto a Rcvolucao dc 1930. o Movimento 

Constitucionalista dc 1932. a Constituintc dc 1934 e a instauracao do Estado Novo cm 1937. Todavia. a 

mcdida que os intcrcsscs das antigas elites cram preservados. diminuiam as resistencias c apro\imava-sc a 

adesao. 

" A partir de cntao accntuava-sc o processo de mudanca sctorial da populacao economicamcntc attva 

(PEA) do Brasil. Paulatinamente. a maior parte da populacao deixava dc cmprcgar-sc nas am idades 

primarias c passava a empregar-sc nas ath idades industrials c dc services, conformc tabela abaixo da 

participacao da populacao rural c urbana na PEA. 

PEA 1950-1990 (%) 

1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 

Rural 60 53 44 30 25 

Urbana 40 47 56 70 75 

Fonte: Conjuntura Economica. Citado por Cardoso, 1997. p. 38. 

" A industrializacao brasileira durante a colonia era proibida pelo govemo ponugues. Apds a 

mdependencia. continuou a proibicao para nao haver concorrencia com os produtos inglescs. Contudo. 

com o alargamcnto do incipicnte mercado intenio. as experiencias indusuializantes ganha\ am corpo no 

Brasil preponderantemenie. a industria de bens de consumo leves (tcxtil. bebidas. etc.). A partir dos 

oonstaittes problcmas cambiais. que dificulta\ am as importacoes. e o cstabclccimenio do mercado intemo. 

a producao industrial. Icmamente ia-se endogeneizando. 
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industrializacao brasileira, seja com politicas monetarias e crediticias, mas sobretudo, 

com a intervengao produtiva. 

Nesta fase. o Estado nao teve apenas um papel secundario, mas transformou-se 

no carro chefe da acumulagao capitalista no Brasil, chamando para si as 

responsabilidades dos investimentos produtivos, dos riscos. da atuagao em areas de 

pouca rentabilidade e de longa maturacao. 

Esse tipo de intervengao estatal no processo produtivo foi denominada, por 

Xavier (1993), de superacao negativa da crise. Apesar da solucao encontrada conseguir 

contomar a crise dos anos trinta, alcangava seu intento gragas a um esquema que levava 

a diminuigao dos custos de produgao, nao pela revolugao tecnica, mas sim atraves da 

intervengao estatal deficitaria. arrocho salarial e social-exterminio dos trabalhadores. Os 

ajustes que elevavam a rentabilidade dos capitais imobilizados produtivamente. 

contudo. sacrificavam a reconstiugao expansiva dos mercados por dificultar o consumo 

produtivo do Estado. bem como do trabalhador. 

Para Xavier. quando o Estado e chamado a assumir as responsabilidades de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

invest!dor  produtivo, dada a incapacidade e renuncia da iniciativa privada, demonstra a 

siruagao senil do capitalismo, visto que nao consegue ampliar-se por obra e graga dos 

investimentos capitalistas. Esta sera uma especificidade no processo de acumulagao das 

economias subdesenvolvidas industrialmente, principalmente as latino-americanas, 

tendo como conseqiiencia a possibilidade dessas economias conviverem constantemente 

em ambientes de crise, devido a incapacidade de manutengao do seu esquema de 

sustentagao. 

Contudo, o estatal-desenvolvimentismo nao significou apenas uma composigSo 

entre os interesses oligarcas e industrializantes. Alem dessa interagao nas tragoes 

dominantes. aconteceu a composigao entre os desenvolvimentistas e parcelas 

consideraveis dos trabalhadores, dando face a uma caracteristica importante do periodo: 

o popuiismo^9. A relagao com os trabalhadores ocorria em decorrencia de dois zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29 Mosiniciilo politico que cnfaliza a relagao dircta entre a cupula do Estado c as massas populares. 

mediada pelo descmpenlio de um lider carisinatico. Apresenta em eeral uma ideologia difusa. sem 

cspirilo de classe manifesto. Sua valorizacao popular pode scr espontanea ou um recurso manipulado por 

ideologias dc direila ou de esqucrda.(Sandroni. 1985) 



propositos: primeiro, o apoio da massa de trabalhadores favorecia a burguesia 

modernizante no seu embate com os setores oligarcas; segundo, visava neutralizaruma 

propagagao das teses comunistas no seio dos trabalhadores30. 

Com o golpe militar de 1964, a proposta desenvolvimentista adquiria novos 

contornos e novos signatarios. Saem de cena. a custa da repressao, exilio e morte, as 

organizacSes dos trabalhadores e as teses do nacionalismo. A burguesia liberal e 

aristocratica, militares e o capitalismo internacional deram o torn na administracao 

politica do Brasil. Apesar dessas mudancas, o Estado continua como carro chefe do 

processo de acumulagao b^asiIeiro',^ 

Do ponto de vista das fbrmulacoes teoricas sobre desenvolvimento das nacoes, 

verificamos, ate entao, uma sincronia entre as opgoes aplicadas no Brasil com as teses 

advogadas para os paises centrais do capitalismo. Quando a teoria liberal foi 

hegemdnica no centro capitalista, tambem era utilizada por aqui. Quando o 

keynesianismo assumiu a condigao de paradigma dominante, advogando uma presenga 

marcante do Estado nos circuitos produtivos, aconteceu o mesmo na .America Latina e 

no Brasil. Claro que nao houvera uma transposigao "ipsis litteris" Mas aconteceram 

modifkag5es e adaptagoes das propostas e das praticas politicas de uma forma geral. 

No final dos anos 60. nos paises centrais. os ganhos de produtividade comegam a 

declinar. gerando uma crise que nem mesmo o aparato fordista de regulagao conseguiu 

deter. De virtuoso, o circulo passa a vicioso, desencadeando urna erosao no sistema de 

acumulagao do pos-guerra, ou o fim dos anos de ouro. 

Essa passagem de um circulo a outro poderia ser assim representada: com a 

queda dos ganhos de produtividade, as empresas nao conseguem bancar a elevagao real zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v' Mesmo a relagao com os comunistas foi facilitada pos Segunda Guerra Mundial. devido a orientacao do 

Partido Comunista {111 Internacional Comunista) indicar a necessidadc de composigao com os "setores 

progressistas" da burguesia nacional. como forma de isolar e combatcr o imperialismo e o latifundio. A 

parcela majoritaria dos comunistas advogavam a tese de alcangar a revolugao socialista por etapas. 

primeiro uma revolugao liberal, afirmado a soberania nacional. nunta segunda etapa a revolugao 

socialista. Tudo isso fonnava uma simbiose entre os interesses da burguesia industrializante e dos 

comunistas. O resullado foi uma acao autoritaria e patemalista do Estado para com os movimentos dos 

trabalhadores. 
31 Outro fato importante do periodo foi a opgao dos golpistas em aliar-se com a politica dos EUA. A partir 

dc entao. chegava ao fim uma cena independencia ou ambiguidade do pais, no sentido de decidir aliar-se 

a um dos lados da Guerra Fria. 
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dos salarios, nao conseguindo contornar, como antes, os conflitos com os sindicatos. 

Com a ausencia de salarios reais maiores, o setor de bens de consumo perde o seu 

dinamismo, que, por sua vez, ocasiona diminuigao na demanda de bens de capital. 

Ainda nesse momento. verifica-se no balango das empresas lucros nominais que irao 

impulsionar precos e salarios. 

No meado dos anos setenta ocorre uma diminuigao da liquidez, elevando os 

juros e, "por tabela", o endividamento das empresas, o que resulta numa crise na 

capacidade de investimentos. Completando o quadro, todos os ingredientes acima 

citados tomam o ambiente inflacionario. As empresas reagem demitindo: em 

conseqtiencia. ampiiam-se os gastos do Estado-providencia. Para fazer face as novas 

despesas. os Estados majoram os impostos, elevando ainda mais os custos das empresas 

e. finalizando. observa-se a desaceleragao da acumulagao capitalista. 

Busca de novo padrao de acumulagao 

A tentativa de conter a desaceleragao da acumulagao capitalista levava a 

alteragoes no padrao de acumulagao. Mas, assim como os acontecimentos dos anos 

trinta impuseram determinadas condigoes para a dinamizagao da acumulagao, nos anos 

setenta nao seria diferente. As formulagoes sobre os novos rumos da valorizagao do 

capital tinham, necessariamente, de levar em conta e tentar responder, pelo menos, 

algumas condigoes que ficaram, de antemao, estabelecidas. 

• Exigia-se uma combinagao da demanda e da oferta32; 

• uma nova base de sustentagao. ja que a logica consumista, baseada no acesso de 

ampias parceias da populagao, estava esgotada do ponto de vista capitalista; 

• uma gestao diferenciada para o processo produtivo, pois o fordismo apresentava 

limites e ja havia consolidado uma base tecnica que permitia avangos por um lado e 

necessitava ser superada; 

• conter a espiral inflacionaria; 

c Despreza\ a-sc a concepcao dc que a oferta garante a demanda. como lambem. deixa-sc de lado a idcia 

de que a garanua da demanda por si so. efeth aria a rcalizacao das mercadorias. Contudo. estabelecia-se 

que. se esses aspccios nao podem ser considerados isoladamente. de maneira alguma eles podem ser 

descartados. 
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• e, por fim, conter os gastos estatais. 

Enquanto os paises centrais entravam em crise, o Brasil a partir de 1964, 

financiando-se com o excesso de liquidez no mercado mundial, experimentava o seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

boom de crescimento, que ficou conhecido como milagre brasileiro. Nos anos setenta, a 

crise capitalista assume cores mais fortes, devido ao primeiro e segundo choques do 

petroleo. O Brasil optou por acelerar seu processo de substituicao de importacoes, 

atraves do II Piano Nacional de Desenvolvimento (U PND), que visava completar a 

estrutura industrial brasileira, principalmente no tocante aos bens intermediaries^ . No 

Brasil e na .America Latina permaneciam a logica da acumulacao baseada no Estado, ao 

passo que na Europa e nos Estados Unidos, deconrente das dificuldades da acumulacao 

capitalista nos patamares anteriores, ganhava corpo uma ferrenha critica as politicas de 

inspiracao keynesiana. 

Diante desse quadro econdmico, o pais experimentou importantes 

transform acoes politicas e sociais. A situacao economica. apesar do crescimento do 

produto, impunha mais sacriftcios aos trabalhadores. Como sintese do ciclo urbano-

industrial no Brasil, podemos afirmar que o resultado desse periodo foi significativo 

para o pais. A economia brasileira superava sua condicao marginal e tomava-se uma das 

dez principals economias capitalistas, alcancando uma taxa media de crescimento em 

torno dos 7% ao ano, constituindo um parque produtivo complexo, interligado e 

diversificado. 

Esse crescimento apresentou-se de forma bastante desigual para a populacao 

brasileira. Houve uma concentracao de renda e de riqueza em tomo de uma minoria, 

enquanto a maioria da populacao era marginalizada na apropriacao dos frutos do 

trabalho social'4. Apesar de incorporar ampias parcelas da populacao no processo 

produtivo, essa participacao acontecia as custas de uma baixa remuneracao, o que 

?" Alguns autores argumentam que essa escolha nos anos setenta seria a principal causa do endividamento 

do Estado e. por conseguinte. um dos pontos explicath os para a falencia do Estado nos anos oitenta. Joao 

Paulo Reis Vclloso. Ministro do Planejainento no periodo 1969/1979. diseorda dessas posicdes. 

salientando a necessidade daqucle esforco para completar a estrutura industrial do pais, supcrando assim 

varios gargalos economicos e conseguindo aulonomia na producao de insumos industriais imponantes. 
M As condicoes de vida do ponto de vista absoluto melhoraram. Ha. contudo. uma piora relativa na 

qualidade de vida da maioria da populacao brasileira. Os ricos apropriam-se. bem mais do que os pobrcs. 

dos frutos desse processo. 
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dificultava as condicoes de sobrevivencia dos nao-proprietarios de bens de producao. 

Com isso, tinhamos um desenvolvimento cada vez mais excludente. 

A panir de 1975, os trabalhadores reiniciam o processo de organizagao e pressao 

por melhores condicoes de vida'°. Lentamente o pais ia-se democratizando*6. Em 1988, 

acontece a Assembleia Nacional Constituinte e. em 1989. a primeira eleicao direta para 

Presidente da Republica. desde o golpe militar de 1964. A Assembleia Constituinte 

coube organizar a legislacao que desse conta de um novo acordo entre os diversos 

interesses. como tambem assentar as bases juridicas em que se processaria a 

acumulacao capitalista nos proximos anos. Quanto a eleigao direta para presidente da 

Republica. primeira apos 28 anos. estava em jogo, alem da conducao do Estado. o 

projeto de desenvolvimento que governaria o pais no inicio da decada de noventa. 

Quanto a sincronia da acumulagao capitalista nos paises centrais e no Brasil, 

chegamos em i980 com uma situacao bem distinta. O Brasil. estava alcancando seu 

pico produtivo. mantendo o seu esquema de acumulagao oriundo de 1930. e as 

potencias capitalistas. principalmente Estados Unidos e Inglaterra, apos mais de dez 

anos de crise. iniciavam um novo processo de acumulagao com base em propostas 

neoiiberais: privatizagoes, diminuigao de impostos, forte controle dos gastos estatais e 

diminuigao das garanrias sociais (seguro desemprego, aposentadoria, gastos com saiide 

e educagao). 

Contudo, ainda em 1979, os EUA promovem uma abrupta elevagao dos juros, o 

que ocasiona mudangas no mercado financeiro internacional. Em 1982, cessam os 

emprestimos para os paises latino-americanos e os juros, inclusive os dos emprestimos 

passados, sao vertiginosamente elevados pelos credores. Sem os financiamentos 

externos e com a obrigagao de pagar seus passivos intemacionais. o Estado ficava 

irnpossibilitado de sustentar o esquema de acumulagao vigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A resistencia a ditadura Militar foi intcnsa. descnibocaiido em luta armada. Contudo. desde a edicao do 

Ato Constitucional 5. as mobili/acdes dc massa foram expressamente proibidas e duramente reprimidas. 

Das niobilizagdes iniciadas por volta de 1975 foi criado o Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980. a 

Central Unica dos Trabalhadores (CUT), em 1983 e a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) em 1985. 

Em 1979 acontece uma reforma que cxtingue o bi-partidarismo. Em 1982. sao reaiizadas eleigdes 

direlas para Governador dos EsLados. que esta\am proibidas desde o golpe militar. Em 1985. aconteccm 

eleigdes diretas para as capitais e cidades considcradas areas de Seguranca Nacional e a legalizacao do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB). na clandestiiudade desde 1946. e do Partido Comunista do Brasil 

(PC do B). 
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Na primeira metade dos anos oitenta, o govemo tratou o problema de forma bem 

traditional. Ortodoxamente, conduziu o pais para uma grande recessao e tentou chamar 

para si os efeitos da crise, assumindo as dividas extemas do setor privado, no intuito de 

que esses ocupassem a posicao de novos condutores da economia brasileira Contudo, a 

crise era bem mais profunda do que se pensava. Significava uma transicao no processo 

de acumulacao capitalista no Brasil. 

Com a escassez dos financiamentos extemos, o govemo passa a endividar-se 

internamente37, o que foi comprometendo, cada vez mais, a capacidade de investimemo 

e de acao do Estado. Paralelo a esse endividamento e alimentado por ele, a inflacao 

assume um comportamento ascendente. o que veio complicar ainda mais a situacao 

macroeconomica do pais. 

A partir da segunda metade dos anos oitenta, quando da posse do governo 

civil38, a inflacao vai assumindo, cada vez mais, uma magnitude estratosferica. A 

atuacao do govemo vai resumindo-se a pianos de estabilizacao de orientacao 

heterodoxa, que nao conseguem alcancar seus objeuvos, tendo a inflacao continuado 

sua trajetoria ascendente, chegando a casa dos 80% mensais, no primeiro trimestre de 

1990. 

Apesar dos sucessos alcancados e dos feitos conseguidos, aquele ciclo de 

desenvolvimento brasileiro. a partir dos anos oitenta, conhecia o seu esgotamento. No 

proximo capitulo. discutiremos as causas desse esgotamento e as propostas de superacao 

desses obstaculos apresentadas no debate politico nacional. E o esforco de formulacao 

da orientacao geral da politica economica. O momento de definicao dos rumos da gestao 

govemamental da economia que delineou o cenario dos anos noventa. 

As questoes abertas pela crise dos anos oitenta, que e filha do cstatal-

desenvolvimentismo. constituir-se-ao no palco das disputas do anos noventa e da 

vitoria das teses neoliberais/ Consenso de Washington. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!" Os capilalisias instalados no pais passam. cada vez. mais. a inv estir seus capitais nos papeis do govemo. 

por serem mais lucrauvos e scguros do qualquer im esiimemo produtivo. 

O processo de mobilizacao social desenvolveu uma intensa campanlia por elcicdes diretas. A proposta 

foi votada e dcrrotada pelo Congresso Nacional. Em decorrcncia daqucle movimento, formou-se uma 

coalizao com a oposicao ( a cxcecao do Partido dos Traballiadores - PT) e setores dissidcntes da situacao. 

que apresentou a cliapa Tancredo Ne\cs (presidente) c Jose Sarney (\ice-presidente) ao Coiegio Eleitoral. 

a qual sagrou-se \ encedora. 

file:///ice-presidente


CAPlTULO II 

O Consenso de Washington: a opcao brasileira de desenvolvimento nos anos 90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo abordamos o esgotamento do ciclo de desenvolvimento e a opcao de 

desenvolvimento adotada pelos governos brasileiros nos anos noventa. Para isso. elegemos 

quatro pontos: o processo inflacionario: algumas interpretagdes sobre as crises dos anos 

oitenta: as mudancas no contexto da acumulacao mundial e as relacoes entre o Brasil e o 

Consenso de Washington. 

Estes pontos estao intimamente ligados a crise e as novas politicas. O processo 

inflacionario constituiu-se na evidencia mais forte das crises e seu controle era apontado 

como condicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua mm para superacao da crise. Quando optamos em relatar algumas 

analises sobre a dinamica dos anos oitenta. obietivamos demonstrar algumas opcoes de 

politica economica que constavam no leque de opcoes do govemo brasileiro. Como o Brasil 

*»ao estava desconectado da dinamica capitalista mundial. passaremos em revista aos 

principals pontos dessa dinamica. tentando estabelecer as devidas iigacoes entre a situacao 

brasileira e mundial. identificando obstaculos e oportunidades. Por fim. explanaremos sobre 

o Consenso de Washington: a base das politicas economicas aplicadas nos anos noventa. 

O sinal mais forte e caracteristico da crise dos anos 80 foi traduzido nos altos 

indices de inflacao. No ultimo mes do governo Sarney, fevereiro/1990, a inflacao registrou 

84%. Os diversos fracassos acumulados na tentativa de controlar tais indices, denotavam a 

gravidade do problema. A opcao brasileira por um dos caminhos para substituir o modelo 

que se esgotava passava em muito pelo entendimento do processo inflacionario. 

Um acirrado debate entre monetanstas e estruturalistas dominou a cena economica. 

principalmente no tocante as politicas de controle da inflacao, ao longo da decada de 

oitenta. Durante o govemo Figueiredo (1979 - 1985), a politica economica aplicada no 

Brasil seguiu os preceitos dos monetanstas. No govemo da Nova Republica (1985 - 1989), 

o pais experimentou politicas de cunho estruturalista, quando da vigencia dos Pianos 

Cruzado. Bresser e Verao. 
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A compreensao da corrente monetarista sobre o sistema econdmico advoga um 

equilibrio entre oferta (nivel de producao fisica) e demanda (velocidade renda da moeda) na 

economia. Dessa forma, a moeda (estoque de moeda) seria um intermediario das 

transaeoes. A partir dessa equacao, a teoria monetarists aponta as causas do processo 

inflacionario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Segundo os monetanstas, o indice de precos depende do 

nivel de producao fisica, da velocidade-renda da moeda e do 

estoque nominal de moeda. Como os dois primeiros (oferta e 

demanda) mudam de forma estavet no mercado livre. os 

movimentos do indice geral de precos refletiriam unicamente os 

movimentos do estoque de moeda, determinados pela politica 

economica"(Sandroni, 1985, p. 208) 

Logo, a inflacao seria um sintoma de desequilibrio, de que algo nao estaria 

funcionando bem. A causa desse mau funcionamento sena uma interferencia (indevida) no 

livre curso do mercado. geralmente provocado por intervened o do Estado. 

Para os monetaristas. o sistema economico funcionaria de acordo com as 

proposicoes de Say, ou seja, toda oferta criando sua demanda e a moeda agindo como um 

intermediario das transaeoes. A solucao monetarista para resolver o problema da inflacao 

seria uma adequacao da quantidade de moeda em circulacao na economia. pois as outras 

vanaveis. em decorrencia daquela providencia, ajustar-se-iam caminhando para um novo 

ponto de equilibrio. 

A principal decorrencia dessa formulagao e apontar o govemo como principal 

responsavel pela inflacao. Pois. caso o govemo fosse um guardiao competente da moeda, 

insensivel a apelos politiqueiros e eleitoreiros, regularia adequadamente a quantidade de 

moeda na economia e nao teriamos inflacao. 

"Os pianos de gastos do governo, excessivos em relacdo a 

capacidade de tributacao e endividamento do Tesouro Nacional. 

devidos a creditos subsidiados. ou uma politica economica 

mcompetente (por exemplo, taxas de juros abaixo do nrvel de 

equilibria), fariam com que se expandissem os meios de 

pagamentos para coibir esses gastos. Como nao haveria aumentos 

equivalentes no produto real ou na velocidade com que a moeda 

circula. os precos subiriam. 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com bate a inflacao deveria respeitara "espontaneidade" 

do mercado (aumeniando o desemprego se necessdrio) para 

procurar reverter as expectativas infJaciondrias. Seria necessdrio 

emitir titulos. aumentar os impostos e, sobretudo. neutraiizar a 

acao dos mecanismos de reajustes, espontdneos ou nao, de precos, 

salarios. cambio e taxa de juros" (Sandroni, 1985. p. 209). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outra leitura sobre as causas e solucoes do processo inflacionario foi elaborada 

pelos estrutura] istas. Vejamos 

"Os estruturalistas lembram o impacto injlaciondho do 

aumento de salarios. do custo de certos insumos, da indexaqdo dos 

precos de certos produtos ao custo de producao, da estagnacao da 

prcxJutividade de bens de consumo etc. Para combater a inflacao, o 

governo deveria intenir diretamente nos reajustes de precos, 

salarios, cambio e juros, para eliminar o poder de barganha dos 

agentes econdmicos-sociais 'injlacionanles' (por exemplo, as 

grandes empresas e os sindicatos). "(Sandroni. J985. p. 208) 

Apesar de caminhos distintos. os dois grupos debitam ao governo a 

responsabilidade pela manutencao ou estancamento do processo inflacionario e tern como 

none uma estabilizacao da economia. 

Durante os anos oitenta e inicio dos noventa, de maneira geral, a inflacao foi 

apresentada como causa dos baixos salarios. da falta de investimentos. da ausencia de 

equidade social e do agravamento da concentragao de renda. Criou-se uma ilusao de que. 

caso a inflacao fosse contida. os salarios melhorariam. os investimentos seriam retomados e 

o pais experimentaria uma distribuicao de renda mais equitativa. Acima de tudo. a inflacao 

foi colocada na condigao de inimigo niimero um do povo brasileiro: era tida como um mal 

tanto para os empresarios, quanto para os trabalhadores. Logo, o principal objetivo das 

politicas economicas. a serem adotadas nos anos noventa. seriam as medidas de combates a 

elevagao dos pregos. 

E importante salientar que essa posigao foi assumida por diferentes matizes, seja de 

direita ou de esquerda. E, em deconencia disto. construiu-se um coro em tomo do fim da 

inflacao e da necessidade de um processo de estabilizagao para a economia brasileira. 

Ouriques (1997), analisando o Piano Real, faz os seguintes comentarios a respeito daquele 

consenso que se projeta ate os dias de hoje. 
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"Pane deste verdadeiro encanto pela estabilizacao e 

compreensfvel: as altas taxas de inflacao que caracterizam o 

desenvolvimento do capitalismo no pais nos ultimas anos, 

produziram um certo esgotamento. tanto na maioria como nas 

classes dominantes, jazendo com que todos curvem-se diante da 

necessidade de controlar outros aspectos, igualmente importantes, 

como as coincidencias polinco-ideologicas e tambem tedricas, que 

edificam o consenso entre posigdes que pareciam antagonicas ate 

bem pouco tempo. "(Ouriques, J997, p. J 25) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O consenso entre antigos rivals (monetaristas x estruturalistas), no tocante a inflacao 

e desenvolvimento, ocorre em virtude da falencia das politicas keynesianas, bem como da 

preponderancia ideologica das posicdes neoliberais no inicio dos anos noventa. as quais 

ambos aderem em maior ou menor grau.. 

Ha tambem uma outra analise a respeito do processo inflacionario. Uma explicacao 

que aponta a inflacao como resultado do conflito distributive entre lucro e salario, da faita 

de um Estado forte e da incapacidade de conversao da moeda nacional em moeda 

estrangeira. Note-se que aqui o processo inflacionario nao e culpa do "elefante na sala de 

cnstais"""9 Pelo contrario. a solucao do problema passa por um Estado necessariamente 

forte. 

Segundo Joao Sayad (1997), ha uma diferenca entre estabilidade economica e 

estabilidade monetaria. Para o autor, nao ha possibilidade de estabilidade economica numa 

sociedade capitalista, 

"a estabilidade macroeconomica - nivel geral de precos 

estdveis, desemprego natural e taxa de crescimento estdvet - e um 

resultado pouco provdvel das economias capitalistas em geral e das 

economias subdesenvolvidas ou dependentes como a brasileira. em 

especial. " (Sayad, 1997, pag. 73) 

A estabilidade seria um constructo dos modelos neoclassicos, que pensam ser 

possivel conseguir o equilibrio em todos os mercados, com a soma do excesso de demanda 

e oferta igual a zero e taxa de crescimento do estoque de capital igual a taxa de crescimento 

da populacao economicamente ativa. Neste caso nao ha inflagao, a menos que as 

'9 Alusao a uma campanha publicitaria pro idedas liberais. veiculada durante o govemo Collor. que 

caracteriza as acoes governamentais a semelhanea do elefante e de seus movimentos. 
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autoridades economicas insistam em perturbar o equilibrio alcancado (Sayad, 1997). 

Isso porque, numa sociedade capitalista, os conflitos distributives entre salarios e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lucros estariam sempre presentes e a estabilidade so seria possivel se houvesse uma 

iguaidade entre lucre e salario. Contudo, lucro e salario sao opositivos, e, mesmo numa 

situacao de crescimento econdmico. as taxas de elevacao do salario e do lucro serao 

diferenciadas10. Dessa forma, a estabilidade seria inatingivel e, ao mesmo tempo, algo 

precario por mascarar insuricientemente aquele confhto. 

Dai uma das razoes da insistence dos neoclassicos em perseguir uma estabilidade: 

para tentar encobrir o conflito entre lucros e salarios na sociedade. E. dando logica ao seu 

constructo. eles advogam um Estado Minimo como forma de estabelecer uma estabilidade. 

A tese do Estado Minimo nao passa de um argumento ideologico para encobnr uma 

verdadeira utihzacao do Estado em proveito de certos interesses. Adiante nos deteremos um 

pouco mais nesta questao 

Vejamos que as questoes ideologicas incorporadas a linguagem aparece com forca. 

Esse termo e engendrado com uma funcao estrategica, lancando mao do ideologico para 

mfluir no psicologico e, consequentemente, nas acoes de pessoas e grupos. O que reclamar 

de uma dada organizacao economica se ela esta estavel? 

No sentido proposto por Sayad, concluimos que a politica economica brasileira. 

tendo como objetivo primeiro a busca da estabilidade economica, nao passaria de uma 

quimera e de uma tentativa de acalmar o conflito distributive da economia brasileira com 

vantagem para um dos lados. 

Porem. Sayad confirma a possibilidade de uma estabilidade monetaria que. segundo 

ele, e conceituada pelos neoclassicos como ilusao monetaria, pelos marxistas de fetiche da 

moeda e por Keynes de pleno emprego. Ele adianta as condigoes para a sua existencia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Para existir estabilidade sera necessdrio uma ilusao 

40 Numa situacao de crescimento pode ocorrer crescimento simultanco do salario e do lucro. mesmo que a 

taxas de crescimento Jiterenciada. Sendo assim. as politicas economicas fortodoxas e heterodoxas') sempre 

prometem uma melhoria das condicoes de vida. jogando para um future qualquer uma panicipacao dos 

trabalhadores nos estoques de renda e riqueza da nacao. 
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moneidria. A moeda deveria assumira representacao da riqueza na 

sociedade (...) 

A estabilidade moneidria depende da extensao eforga da 

ihtsdo moneidria. na lingua gem dos modelos neocldssicos. Se nao 

existir nenhwna ilusao moneidria. ou se a percepgao dos 

trabalhadores e captlalisias for aguda e rdpida para desvendar 

i media lame n re o valor real dos precos e saldrios. agora e nofuturo. 

a moeda perde suas Jungoes relevanies, torna-se simples meio de 

iroca e precisa ser 'socada como peca de roupa numa mala 

abarroiada para jazerpane do modelo neocldssico "' (Sayad, 1997. 

p. ~3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Sayad a ilusao. o fetichismo ou a soberania da moeda podem seratribuidos 

a conversibilidade da moeda em ouro, em moeda estrangeira ou ao poder soberano do 

Estado. Ele conclui que. para existir moeda forte, e preciso ter: 

• Estado eficaz, capaz de impor leis, fazer com que sejam cumpndas e que tenha o 

monopolio da violencia; 

• Salarios fixados nominalmente em termos dessa moeda: 

• Possibilidade de conversao da moeda nacional. por regras estaveis, em outra moeda. 

Dessa forma. Sayad aponta a dinamica da inflacao brasileira. 

'A injlacdo brasileira no periodo 1974 94 apreseniou sempre 

iaxas crescenies, lendo sido imerrompida por citrios periodos de 

tempo durante os pianos de estabilizacao. Esta aceleracdo era 

devida: as duvidas sobre a efiedcia do Estado democrdtico (no 

sentido de Estado com parlamento funcionando e rodizio no poder), 

numa economia que apresentou rapidas faxas de crescimento; 

e/evado grau de urbanizacao e aparecimento de novos e eficazes 

grupos poliiicos com demandas fortes de ma is parlicipacdo na renda 

(o contigente eieitoral atinge valores maiores do que 90% da 

jxjpulacao com idade superior a 16 anos); e d crise da divida 

externa de 1982. que interrompe 18 anos de regras estaveis de 

conversibilidade da moeda nacional na moeda estrangeira e causa 

instabilidade na taxa cambial. (Sayad, 1997,p.78) 

Para Sayad, no periodo de 1964/74, os trabalhadores eram levados a comportar-se 

como se tivessem ilusao monetaria, devido ao periodo ditatorial que impos uma politica 

salarial que corrigia imperfeitamente os salarios. Associado a isso, esse periodo coincide 

com um momento de excesso de liquidez no mercado intemacional, ou seja, possibilidade 

de financiamento da economia brasileira. bem como a alternativa de conversao da moeda 
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nacional em moeda estrangeira. 

A partir do momento que essas condicoes deixam de existir, o processo 

inflacionario aquece, pois o conflito distributivo retoma sua forca. Dai decorre a grande 

questao para as economias capitalistas emergentes. Para conseguirem moeda forte ha 

necessidade de criar formas de alcancar a ilusao monetaria. Um dessas formas seria atraves 

da majoracao dos salarios reais. Outra seria atraves de regras claras e duradouras de 

conversao da moeda nacional em moeda estrangeira forte e, por fim. a existencia de um 

governo forte. 

Mas, aumentar salarios reais significa diminuicao de lucros, perdas imediatas para 

es detentores de renda e nqueza. Dessa forma, as elites tentam contornar o conflito 

distributive impedindo ou dificultando a organizacao dos trabalhadores, para que eles nao 

reciamem e os iucros continuem ganhando dos salarios na contenda caracteristica do modo 

de producao capitalista. Ou seja, tentam fazer com que os trabalhadores tenham uma ilusao 

monetaria e uma expectativa positiva do futuro. para isso usam a propaganda, a persuasao, 

a justica e a repressao. 

Em meio ao debate sobre o processo infiacionano o Brasil adentrava a decada de 

noventa no centro de um turbilhao de problemas. Podemos afirmar que. de certa maneira. 

ha um consenso entre os mais distintos autores, a respeito do decrescimo nos niveis 

eeondmicos e nos indicadores sociais da America Latina, durante a decada de oitenta. 

Entretanto. as causas desses decrescimos. que caractenzaram esta decada como a "decada 

perdida", sao creditadas a diferentes fatores nas analises elaboradas sobre o tema. Por 

conseguinte, surgiram diferentes propostas de superacao da chamada crise dos anos 80. 

Vejamos aigumas delas. 

Para Xavier (1993), a equacao chegara ao seu limite nos anos oitenta, por tres 

rnotivos relevantes: o Estado (suieito responsavel pelas reconversoes produtivas e por boa 

parte da demanda) foi espoliado de tal forma que chegara a uma situacao de completa 

incapacidade de garantir a continuidade da acumulacao nas mesmas bases; a foica de 

trabalho (responsavel por outra parte da demanda) foi conduzida a um social-exterminio, 

nao tendo condicoes de garantir a expansao dos mercados; e, por fim, a iniciativa privada, 
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buscando a lucratividade dos seus capitais, direcionava seus ativos para as inversdes 

parasitarias (especulac2o financeira) dentro ou fora do pais. 

Segundo o autor, essas economias estao fadadas a conviverem com ambicntes de 

regressao e crise cada vez mais frequentes. A retomada do crescimento nao viria sem 

reinvestimentos produtivos que dinamizassem e elevassem a produtividade e a demanda. 

Mas aqui e que se encontra o grande obstaculo para essas economias. Os reinvestimentos 

produtivos nao acontecem na medida e tamanho necessarios a conduzir a economia a um 

estagio de reanimacao, prosperidade e auge do ciclo economico. 

Pelo contrario. os proprietarios de capitais direcionam seus ativos a especulacao 

financeira. onde tinham retorno maior. mais rapido e seguro. A situacao complica-se 

quando o Estado nao tern as condicoes de outrora para investir nas esferas produtivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O retorno as evidencias numericas pemiite ilustrar as 

singulahdades formais da conjuntura de reanimacao economica 

que, na economia subdesenvohida, mostrou ser apenas 'ensaio 'de 

reanimacao. Isso porque falta aqui a reconversdo produtiva das 

hquezas acumuladas, de um lado, das riquezas privado-

capitalistas. de outro, na conjuntura especifica dos anos oitenta 

aqui analisada, das estatal-capitalistas, numa tal dimensao que a 

reanimacao viesse a ser alavancada a prosperidade e auge 

eeondmicos. Sob tal carencia, a conjuntura de reanimacao e 

rapidamente 'sufocada'. Tal e, na verdade, a marca mais 

caracteristica do ciclo de conjuntura da economia 

subdesenvohida: a reanimacao, mais que ser alavancada a 

prosperidade. bem como ao desenvolvimento. e estrangulada. 

regredida a propria crise " (Xavier, 1993, p. 87) 

Sendo assim. o mais provavel seria uma continua desindustrializacao e o aumento 

da barbarie contra os trabalhadores. Um novo ciclo de desenvolvimento, ou uma superacao 

positiva da crise, so se daria alem dos marcos capitalistas, conclui o autor. 

A analise de Xavier levanta vanas frentes de discussao. O papel da burguesia latino-

americana no desenvolvimento da regiao que, segundo ele, seria inexistente; a especifica 

atuacao do Estado por essa parte do globo e a afirmacao de que as principals variaveis do 
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desenvolvimento sao as inversdes produtivas e a expansao honzontal 4 1 da economia. 

Revela tambem, como solucao, uma alternativa de longo prazo, desde quando a 

transformacao da America Latina e do Brasil. especificamente. numa sociedade socialista 

nao se encontra na ordem do dia 

Esta e uma analise que, por mais que seja plausivel e consiga explicar varios 

fenomenos que vem acontecendo na regiao, neutraliza seus defensores no debate da 

conjuntura de curto e medio prazos nas questoes relativas as acoes necessanas para 

implementar o desenvolvimento. Porem. esboca um quadro de variaveis bastante 

interessantes para futuras avaliacdes sobre o desempenho da economia da regiao, ou seja, 

do nivel de reconversao produtiva, principalmente do setor privado, e a capacidade de 

expansao horizontal das economias latino-americanas. 

Outra analise desse momento e a de Fajnzylber (1990), emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sobre La 

[mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[K)Siergable Transformation Pnxiutiva de America Larina ", que considera a falta de 

mcremento de progresso tecnico no sistema produtivo latino-americano, principalmente nos 

produtos que compdem a pauta de exportacoes, como uma das principals causas da crise. 

Alem dela. aponta a excessiva desigualdade dos niveis de renda que. por sua vez, exerce 

um papel importante na configuracao do sistema produtivo e. por conseguinte, na 

capacidade de absorcao e geracao do progresso tecnico. 

Esse conjunto de consideracoes vao ao encontro das formulacoes de Xavier, 

contudo, diferentemente deste. Fajnzylber assinala que um dos pontos necessarios a 

superacao da situacao de crise seria uma base empresarial nacional imbuida na construcao 

de um sistema industrial internacionalmente competitivo. 

" La disponibilidad de la base empresarial nacional sera, 

sin duda. unfacior deierminanre en la posibilidad de consimir un 

sistema industrial internacionalmente competitivo. Para efectos de 

" uia>rpora<;3o ao mercado de parcelas da populacao ate eniao cxcluidas do mesmo e manulencao do poder 

iiquisnivo dos estratos mais baixos da sociedade. 
!

~ Nesse sentido. eoncordamos com as rellexoes de 01i\eira sobre movimentos re\oIucionarios no Brasil de 

hoje: 'Excluem-se. para ser mais enfatico, como saida estrategica, movimentos fvvoluciondrios, nao por 

caulela, maspeloJala de que afc»\:a das centrais e dospartidospoliticos mais a esquerda -para daj-o nome 

cirj principal, o FT - encontra-se no terreno da negociacao insiitucional, onde suas 'temporalidades ' estao 

imcnias noproprio moximento coniempordneo". (Oliveira, 1992, p. 82). 
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abastecer el mercado inferno, este no es un requisito central y, de 

hecho, el liderazgo de los sectores mas dindmicos puede 

desplazarse a las empresas transnacionales, lo cual requiere 

absorber progreso tecnico e inovar de modo de ptxier mantenerse 

sdlidamente inseno por la unica via que no se erosionar'y que es 

aquella que consiste en agregar valor inteleclual a los recursos 

naturales e a la mano de obra no calificada disponible, la 

existenica de la base empresarial nacional, inchtidas variadas 

posihilidades y modalidades de vinculacion com la inversion 

extra/era, sera, determinante. En este sentido la experiencia de los 

GEIC 'Sy de lospaises nordicos resulta iluminadora. " (Fajnzylber, 

1990. p. 94). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para ele a superacao da cnse latino-americana sera possivel dentro dos marcos do 

capitalismo, desde quando consiga associar crescimento e eqiiidade social. Como 

llustracao. ciia o caso da Espanha, Portugal e Coreia do Sul. Paises que, ao longo desse 

seculo. vem mdustrializando-se e diminuindo a distancia para com os paises lideres e 

garantmdo um nivel razoavel de equidade. 

Fajnzylber recoloca em cena a importancia do conceito nacao no processo de 

desenvolvimento latino-amencano. o que aponta para uma permanencia de nuancas da 

classica problematica cepalina sobre o desenvolvimento dos paises penfericos. Por outro 

lado, apresenta uma autocritica daquele pensamento, quando redimensiona o papel do 

Estado na atual equacao desenvolvimentista. Sendo assim. reinsere no debate, a aposta na 

regulacao da dinamica capitalista. 

Trabalhando tambem com a possibilidade de superacao da crise nos marcos 

capitalistas, Chico de Oliveira (1992) aponta. como causa da crise, a falencia dos esquemas 

de financiamento que impulsionaram a economia brasileira nos ultimos 30 anos. Segundo o 

autor, a situacao exigia novos e maiores fundos de acumulacao e financiamento que nao 

estivessem comprometidos com as restricoes de curto prazo, condicao basica para o Estado 

contmuar desempenhando o papel de fmanciador e articulador maior do processo de 

acumulacao de capital. 

"O ponto crucial da pauta de questoes que a Nova 

Republica sequer conseguiu encaminhar situava-se na deterioracdo 
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da capacidade do Estado continual' desempenhando o papel de 

f.nanciador e articulador mor do processo de acumulacao de 

capital. Portanto, o ponto critico era o da continuidade da 

acumulacao, nas especificas condicoes brasileiras. O peso do 

Estado na formaqao bruta de capital fixo, a especificidade do setor 

produtivo estatal na dindmica, e considerando com tudo isso o 

papel financiador articulador do Estado. estavam sendo pastas em 

xeque desde a ernergencia das novas condicoes dos mercados 

internacionalizados de capitais, financeiro. de produto e 

"commodities " em geral. E, de outro lado, o proprio crescimento 

pregresso da economia brasileira, cuja expansao fora sustentada 

por esse "imbroglio", exigia nova competitividade, novos e 

maiores fundos de acumulacao. e um processo de financiamento 

que, ou se internacionalizava definitiva e totalmente, ou pedia a 

constituicdo de um novo esquema intemo. que nao esrivesse 

submerido as resin\des de uma divida de curtissimo prazo". 

(Olive ira. 1992. p. 35). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o autor. a solucao passa pela constituicao de um novo e maior fundo de 

acumulacao e fontes de financiamento de melhor qualidade. Ele nao sinaliza, nem deixa 

pistas de como esse fundo vai constituir-se, mas fica patente no seu discurso a possibilidade 

de um novo ciclo de desenvolvimento. desde quando os obstaculos fossem superados. 

Bresser Pereira (1996) assinala um caminho diferente. Para ele, a causa da crise foi 

o excessivo e distorcido crescimento do Estado. decorrentes de uma subavaliacao das 

potencialidades do mercado na alocacao dos recursos e na coordenacao da economia. Dessa 

forma, o problema central da economia brasileira e apontado no gigantismo do Estado, 

representado na sua crise fiscal. 

'A causa da crise foi o excessivo e distorcido crescimento 

do Estado: do Estado desenvolvimentista no Terceiro Mundo. do 

Estado Comunista no Segundo Mundo e do Welfare State no 

Primeiro Mundo." 

"O Estado rinha-se tornado muito grande, aparentemenfe 

muito forte, mas. de fato, estava cada vez mais fraco, ineficiente e 

impotente, dominado pela indisciplina fiscal, vitima de grupos 

especiais de interesse, engajados em prdticas privatizadoras do 

Estado, ou seja no rent seeking". (Bresser Pereira, 1996, p. 17). 

Ao cabo dessas analises, verificamos que a questao conflitante entre essas 

interpretacoes e o papel que o Estado desempenhou e podera desempenhar na busca pelo 
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desenvolvimento no pais. Pois todos eles, de formas diferentes. observam o papel do 

Estado na economia. Em Xavier o Estado teve um papel fundamental para a acumulacao 

de capital, quando superou a crise e os obstaculos que o processo de acumulacao e a divisao 

internacional do capital impuseram aos paises perifencos, em 1930. Esse papel, porem, 

estaria esgotado. 

Em Chico de Oliveira, o Estado ainda pode continuara desempenhar um papel de 

articulador e financiador maior da acumulacao. O mesmo acontece com Fajnzylber, onde o 

Estado. atraves da substituicao de importacoes, representou um grande papel, ate meados 

da decada de oitenta e. de agora em diante. metamorfoseando seu papel, devera assumir a 

responsabilidade de levar a economia para um patamar de competitividade internacional 

com equidade social. 

Todavia. em Bresser, o Estado e o obstaculo. Logo, a possibilidade de superacao da 

crise e possivel e palpavel, desde quando diminua-se a participacao do Estado e reconheca-

se a superioridade do mercado na alocacao dos fatores e coordenacao da economia. Bresser 

alerta que nao esta defendendo um Estado-Minimo. de acordo com a visao neoliberal mas, 

de qualquer forma, acentua a superioridade do mercado frente ao Estado. 

Por outro lado, podemos notar que o maior obstaculo ao desenvolvimento da regiao, 

que perpassa, de forma distintas os autores analisados, sera a garantia e manutencao de 

niveis adequados de investimentos, de maneira que, assegure-se a equidade social ou 

expansao horizontal da economia. Dito de outra forma, essa foi a grande questao a ser 

enfrentada por qualquer opcao que viesse a ser posta em pratica nos anos noventa. 

Alem dos desafios internos. as economias latino-amcricanas hao de considerar as 

modifica^oes na acumulacao em nivel mundial. Sabemos que, do ponto de vista da 

acumulacao mundial, o final do anos oitenta e comeco dos anos noventa consolidaram 

importantes questoes: a emergencia de um padrao tecnologico mais aprimorado; 

movimentacoes no sentido de constituir mercados comuns de livre comercio que, a 

pnncipio. podem ser encaradas como medida no intuito de facilitar as trocas intemacionais; 

consolidacao das teses neoliberais e. por fim, o desmoronamento do que se convencionou 

chamar de socialismo real. 



~4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeiro examinamos a emergencia de um padrao tecnologico mais aprimorado, 

baseado na microeletronica, na biotecnologia e no desenvolvimento de novos materiais. 

Destaca-se a incorpora9ao de tecnologia nas areas de telecomunicacoes, que tern 

proporcionado uma interacao dos mercados produtivos e sobretudo dos mercados 

fmanceiros e no setor de transportes. onde acontece uma diminuicao sensivel na duracao 

dos percursos e dos custos, associada a um aumento na capacidade transportada. Essas 

mudanpas tern implicacao direta no desenvolvimento da America Latina. pois exigem dos 

paises da regiao a sua i nco rpo ra t e o mais rapido possivel, sob pena de perderem mais 

competitividade internacional. 

Dessa forma, acentua os elementos contidos na analise de Fajnzylber quanto a falta 

de progresso tecnico. principalmente na pauta de exporta^ao, e, em decorrencia disto. 

evtdencia-se a necessidade de investimentos em grande monta. para transformacao e 

adequa^ao da estrutura produtiva. como bem acentuaram Oliveira. Fajnzylber, mas, 

sobretudo, Xavier. 

Quanto as movimenta9des no sentido de constituir mercados comuns de livre 

comercio dissemos que, a principio, podem ser encaradas como medida no intuito de 

facilitar as trocas internacionais. Porem os blocos eeondmicos. em certa medida. podem 

dificultar as relafoes economicas dos paises do bloco com outros que nao estejam insendos, 

devido ao fato de que cada acerto comercial. agora, tern que levar em conta o conjunto de 

mteresses do bloco economico. diferente da situacao anterior, onde os entendimentos 

davam-se a partir de uma perspective bilateral. 

Como terceiro ponto, temos a consolidafao das teses neoliberais. Como vimos 

anteriormente. desde fins dos anos sessenta, o padrao de acumulacao, herdado do segundo 

pos-guerra, apresentava, diversos problemas. Tentando atender as exigencias de um novo 

padrao de acumula9ao, obser\7amos atua9oes em tres flancos: ressuscitaram a teoria e o 

discurso liberal 4", barizando-o como neoliberalismo; direcionaram sua atencao para 

Desde muito. as politicas ke\Tiesianas eram alvo das criticas de cunho liberal. A medida que o receituario 

ke^Tiesiano mostrava-se ineapaz de superar os obstaculos enlrentados pela acumulacao capitalista. as criticas 

aumcntaram em lntensidade e numeros de formuladores. A opcao ncoliberal ganhou tbrca e propagacao a 

panir de 1979. com os govemos de Ronald Reagan (EU A) e Margareth Tatchcr (Inglaterra) 
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implementar modifieacdes na gestao de trabalho e desregulamentaram os mercados de 

capitais. 

Quanto a gestao de trabalho. buscou-se a chave para conseguir desvendar os 

segredos que o novo padrao de desenvolvimento exigia. Para tanto, nao so o esquema 

fordista de producao precisana ser passado a limpo, mas sim, todo o modo fordista de 

desenvolvimento do Estado de bem-estar social precisana ser desmontado. com o intuito de 

atender as questoes levantadas. Nesse sentido Kurz (1998) nos apresenta uma posicao 

exfcremamente ceptica. Para ele, a crise sistemica do capitalismo so tende a agravar-se 

justamente porque o esquema fordista de producao nao foi substituido e. na visao dele, nao 

sera. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se a crise sistemica contida nessa contradicdo pode ser 

siiperada no passado, isso se deveu unicamente ao mecanismo de 

compensacao de uma expansao do modo de producao como tal. Jd 

a racionalizacao promovida por Henry Ford reduziu enormemente 

a quanndade de trabalho por produto. Mas, dessa maneira, o 

produto automovel, para citar um exemplo, foi tao barateado, que 

podia se tornar objelo de consumo das massas. levando a uma 

expansao subita do mercado automobilistico. Assim. necessitava-se 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA me nos trabalho por automovel, mas de uma quantidade bem 

maior do que antes de trabalho para a producao 

desproporcionalmente aumentada de automdveis. A racionalizacao 

fordista alimentou-se. portanto, de uma expansao constante dos 

mercados, do trabalho das massas. dos rendimentos das massas e 

do consumo de massas. "(Kurz. 1998. pdg. 112) 

Segundo Kurz, o mesmo nao vem acontecendo com a racionalizacao 

microeletronica. 

"(...) a racionalizacao microeletronica pos-fordista e a 

globalizacao dos mercados de mercadorias e de trabalho e dos 

mercados fmanceiros fizeram com que quantidades tao grandes de 

trabalho se tornassem nao rentdveis. que todo o mecanismo 

historico de compensacao existente ate agora comeca a 

desmoronar. Em outras palavras: pela primeira vez na Histdria, a 

velocidade da 'racionalizacao eliminadora ' (Wegrationalisierung) 

de trabalho supera a ex/xinsao dos mercados.'(Kurz, 1998, 

pdg. 113) 
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Robert Kurz (1998), emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Ultimos Combates apresenta uma posicao definitive 

sobre a gestao do trabalho. Mesmo recorrendo a tradic&o marxista de analisar o sistema 

capitalista pela otica da producao, afirma categoricamente sobre a impossibilidade de um 

novo esquema da gestao de trabalho que contorne a crise sistemica capitalista presente 

desde fins dos anos sessenta. Assim, poe em cheque a analise dialetica do propno Marx 

cuja veia central e a possibilidade de protagonizar a historia e altera-la. 

Analisando o mercado de capitais. observamos que, com a crise de conversibilidade 

do dolar em ouro. no inicio dos anos setenta. a esfera financeira acentua sua autonomia 

frente a esfera produtiva e distancia-se do controle das autoridades monetarias. Com esse 

fato, mais uma das propostas do Acordo de Bretton Woods perdia sua eficacia e. em termos 

de circulacao de capital, o mundo iniciava um retorno a situacao similar aos anos pre-crise 

de 1929. Atraves de decisoes politicas estatais dos paises do centra, vao criando-se as 

condicoes para uma retomada da livrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circula9ao de capitais (Fiori, 1997). 

Nos anos noventa. em consonancia com o desenvolvimento tecnologico dos meios 

de comunicacao. que permitiram a integra9ao das diversas pra9as financeiras e o 

desenvolvimento de novos instrumentos de mercado. a esfera financeira transforma-se no 

centra de comando da acumula9ao capitalista. Com as politicas neoliberais de desregula9ao 

e desonera9ao fiscal sendo praticadas nas principais economias, o processo de 

financeinzacao chega aos paises penfencos, mais precisamente, a America Latina e aos 

paises da ex-Uniao Sovietica. 

O financiamento das economias perifericas fica condicionado, preponderantemente. 

ao novo formato do mercado financeira internacional Nao podemos esquecer o que foi 

exposto antencrmente sobre as dificuldades de acesso a financiamento. por parte do Brasil. 

na banca internacional 4 4. Apos as modifica96es ocomdas. a capta9ao de recursos acontece 

em meio a uma frenetica disputa entre os pretendentes. o que ocasiona taxas de juros altos e 

"O fracasso do piano cnizado que. dentre outras consequenaas. acanetou na adocao da moratoria tecnica. 

contribuiu para poteneializar as dificuldades de financiamento internacional. 
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prazos de pagamentos curtos, que podem variar, de acordo com o nivel de seguranca que 

cada pais possa oferecer a lais capitais 4 5. 

Os dois topicos anteriores (gestao de trabalho e desregulamentacao do mercado de 

capitais) podem ser compreendidos como partes deste terceiro topico: o neoliberalismo. O 

neoliberalismo compreende um conjunto de orientacdes politicas. econdmicas e sociais que 

visam diminuir a presenea do Estado na economia. reduzindo-o apenas a garanbdor da 

propriedade, dos contratos e da defesa da nacao. Esse intuito parte do pnncipio da 

superioridade do mercado, frente ao Estado, na alocacao e distribuicao do trabalho social. 

Esse movimento representou uma contra ofensiva ao objetivo keynesiano de garantir a 

demanda agregada da economia. empregando, dentre outros meios, a intervencao do 

Estado. Nesse tipo de abordagem, os "viloes" da economia voltaram a ser o Estado. 

causador dos excessos inflacionarios. e os trabalhadores. que nao queriam abrir mao das 

suas conquistas sociais. 

Ames de nos aproflindar mais sobre as leituras e implicacoes do neoliberalismo, 

temos de enfatizar que, essa contra ofensiva neoliberal tinha como pano de fundo a 

impossibiiidade do aparato keynesiano-fordista impedir a crise na acumulacao capitalista, a 

partir do final da decada de sessenta. representada por aceieracao da infla9ao, aumentos dos 

impostos, aumentos de gastos do governo e diminuicao dos indices de produtividade. 

Sobre o neoliberalismo Guimaraes (1995) diz que poderia ser caracterizado como 

uma atualizacao dos temas e teses das correntes historicas mais conservadoras da tradicao 

liberal 4 6 . Ele vai mais fundo na genese do neoliberalismo. processando uma divisao na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 >

 Fiori (1997) periodiza o processo de desregulamentacao financeira da segmnte forma: (a) nos anos sessenta, 

atraves de deeisao polirica do go\ emo ingles, e autonzado um mercado iiiterbaneario paraleio e autonomo aos 

sistemas tinanceiros nacicmais (o euromercado de dolares): (b) anos setenta. suspensao do padrao dolar e 

mtroducao do sistema de taxas tlexiveis de cambio: (c) anos oitenta. re\alonzai;ao do dolar, fim do conirole zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de capiiaLS. iiberacao das taxas de juros e liberalizacao dos mercados de acoes (big bang), e (d) anos novenia. 

iinanciamento das economias perifericas atra\es do processo defmanceirizacao. 
1 6

 Segundo Guimaraes. o hberalismo. tx>mo visao de mundo organica ao capilaiismo. sofreu \arias mulacdes 

adapiaU\as nas diferentes fases de desen\"ol\imento do sistema. E possh'el identificar inclusi\e tradicoes 

c^)ecificaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do iiberalLsmo segundo o pais de origem e de sua maturacao. E. sem dimda. uma tradicao de um 

extremo pluralismo: nao seria artificial identificar correntes de "esquerda, de "eentro" e de "direita", autores 

mais ou menos sensiveis aos desafios democraticos, mais ou menos dispostos a relati\izar as dinamicas 

mercantis anti-si>ciai.s. que aceitam em maior ou menor graus a regulacSo do Estado sobre a economia. O que 

daha coerencia e consist en cia a essa tilosofia, sen am os temas da propriedade pnYada. do mercado e da 

acumulacao cjipitalista 

file:///arias
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matriz - no liberalismo - e associa o neoliberalismo com o lado, ou a porcao mais 

conservadora daquela corrente. 

Segundo Guimaraes. o neoliberalismo representa um conjunto de orienta9oes de 

governo e de pregacao sistematica de valores centralizados pelo tema do "Estado Minimo". 

Uma acao que pode ser desdobrada em dois movimentos. um de critica e outro propositivo. 

Inicialmente o neoliberalismo criticou o carater unilateral do Keynesianismo. o 

distributivismo do Estado do Bem-Estar social (denuncia da crise fiscal), o gigantismo 

estatal (burocratico e ineficiente) e os "excessos" da democracia (denuncia de uma inflacao 

de demandas insaciaveis sobre o Estado). No segundo momento, o neoliberalismo ganhou 

um sentido mais propositivo em torno a alguns temas chaves como a privatiza9ao, 

desregulamentacao, diminui9ao dos impostos e encargos sociais, internacionaliza9ao e 

propostas de autonomizacao dos governos em relacao aos controles democraticos. 

Neste sentido. Paulo Nogueira Batista Junior (1997) acha que a esquerda nunca 

deveria ter aceito a designa9ao de "neoliberalismo" para denominar a linha de pensamento 

hegemonica nos ultimos anos, pois aquela linha de pensamento nao teria nada de novo e 

caracteriza-se por tentar restaurar uma filosofia economica e politica do seculo X I X Para 

ele, o mais apropriado seria falar paleoliberalismo. 

Segundo o autor. a questao da nomenclatura nao pode ser tomada como acessoria ou 

irrelevante, desde quando uma das principais caracteristicas do nosso tempo e valorizar o 

novo, o progresso. Sendo assim, com o prefixo de "neo" estabelece-se uma associacao 

automatica com algo novo e a esquerda coloca-se em uma posi9ao desfavoravel. desde o 

micio do debate sobre tal pensamento. Outro ponto destacado por Batista Junior e a 

apiicabilidade do chamado neoliberalismo no mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Outro mi to e a ideia de que o chamado neoliberalismo 

domina a acao prdtica dos paises desenvolvidos. Pode ser que 

tenha prevalecido, pelo menos ate recentemente, no piano da 

retdrica e da propaganda, mas os dados referentes a participacao 

do Estado na economia dos paises desenvolvidos. nos ultimos 

qutnze ou vtnte anos, mostram um quadro bent diferente daquele 

que em geral se imagina. Nesse periodo, numa epoca de suposto 

triunfo do chamado neoliberalismo, a participaqao do E-stado na 
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economia nao diminuiu. Ao contrdrio, aumeniou. Vale a pena 

mencionar, ainda que brevemente, os numeros para os sete 

principals paises desenvolvidos, o Grupo dos 7 , comparando as 

rnedias do periodo 1978-82 com as do periodo 1991-95. O gasto 

publico aumeniou de 36.3%para 39,4% do PIB. em media. A carga 

tributdria, de 33,5% para 35,9% do PIB. O deficit publico, de 2,9% 

/xira 3.5% do PIB. A divida publica liquida pralicamente dobrou, 

txtssando de 22%> para 40,4% do PIB. E verdade que houve 

programas de privatizacao e desregulamentacao de vdrios selores 

da economia. mas a participacao do Estado, medida por 

indicadores agregados, aumeniou na grande maioria dos paises 

desenvolvidos. E preciso, portanto, tomar muito cuidado com a 

miiologia que se criou sobre as tendencias da economia mundial. 

Sent desfazer as Jendas sobre o chamado neoliberalismo, sobre a 

chamada giobalizacdo, nao e possivel construir um discurso critico 

eticaz. nem chegar a propostas adequadas. Acabaremos caindo nas 

armadilhas do vocabuldrio e das ideotogias que circulam pelo 

mundo em busca de consumidores incautos.(Batista Jr.. 1997, p. 

12) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo considerando a analise do liberalismo a partir dos movimentos internos da 

filosofia liberal, ainda seria equivoco. ou imprecisao linguistica, considerar a linha 

hegemonica dos ultimos anos como neoliberal, desde quando ela representa o pensamento 

classico da matriz liberal. Ainda conforme Guimaraes. essa linha de pensamento 

hegemonica dos dias atuais se contrapoe a outra, tambem liberal, que ele chama de liberal-

democratica. Os liberais-democratas seriam aqueles que preservam o nucleo duro da 

tradicao historica do liberalismo - o capital e seu ethos mercantil -. por isso liberais, 

contudo aceitaram o surragio universal, o distnbutivismo para alem da otica mercantil 

estnta, e a necessidade da intervencao anti-ciclica do Estado na economia, por isso 

democratas ou progressistas4'. Por outro lado. os neoliberais senam aqueles liberais que 

preservanam o nucleo duro da filosofia. mas nao permitem nenhuma concessao no tocante 

a intervencao no mercado. 

O neoliberalismo traz a cena dos anos noventa propostas e ideias analogas as que 

foram defendidas no periodo do liberalismo classico. Como ja acentuamos: a tese do 

Estado-Minimo. da superioridade do mercado. do individualismo e do desenvolvimento das 

4 7

 Assim scndo. sena mais apropnado denominar do novos liberais aqueles que defendem o capitalismo. mas 

.idmilem uma regula^ao stxnal atraves do Estado ou de qualquer outro mecanismo. 
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nacoes, a partir de uma especializacao produtiva interligada pelo comercio inter-nacdes. 

Ja Roben Kurz (1998) apresenta uma tese diferente ao debate: diz que as propostas 

neoliberais estao fora de foco porque o capitalismo sempre precisou das acoes do Estado. 

Kurz investe contra a leitura de opositividade entre Estado e Mercado. como a que faz 

Paulo N. Batista Junior. Para ele. o crescimento de um nao significa a diminuicao do outro. 

pelo contrano. Estado e mercado. apesar de serem antagonicos, participam do mesmo 

campo. Sendo assim, alem de completar-se. necessitam-se no processo de reproducao do 

capital. 

Essas reflexoes de Kurz implica que o aumento do sistema de mercado leva, 

obngatoriamente, ao aumento da aruacao estatal. sob pena de comptometer o bom 

funcionamento do proprio sistema de mercado. Dessa forma ele sentencia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quanta mais a economia de mercado se expandiu 

esmituralmente, abrangendo loda a reproduqao social e tronando-

se o modo de vida universal, tanto mais a atividade do Estado 

precisava ser expandida. Es tamos, portanto, diante de uma re I acao 

iniludivelmente reciproca. "(Kurz. 1998. pdg. 96) 

Ele, em outra passagem, retoma a carga, 

"Trata-se, aqui. da con tradicao interna do proprio sistema 

moderno de producao de mercadorias. que se reproduz em niveis 

cada vez mais elevados: quanto mas total for o mercado, tanto mais 

total sera o Estado; quanto maior a economia de mercadorias e de 

dinheiro, tanto maiores serdo os custos anteriores, os custos 

secunddrios e os custos subseqiientes do sistema e tanto maior 

serdo tambem a atividade e a demanda financeira do Estado." 

(Kurz. 1998. pdg. 102) 

A partir de entao. invalida as analises dos intervencionistas que preconizam mais 

acao estatal e retira o lastro das analises neoliberais, que defendem mais autonomia para o 

sistema de mercado. De acordo com o que vimos no capitulo anterior, mesmo antes da 

intervencao estatal nas esferas produtivas. o Estado ja estava presente na economia. Ele 

sempre se fez presente com politicas credittcias, monetarias, entre outras. Dessa maneira, 

mdependente de qualquer orientacao teorica, o Estado e um sujeito constante no tecido 

economico. Controlando a moeda. o cambio. os juros, os incentivos e as isencdes. Nesse 
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sentido, o neoliberalismo apresenta-se como uma falsa promessa, porque a sua proposta de 

organizaeao social, calcada na tese do Estado-Minimo, e impraticavel, tanto antes de 1930, 

como nos dias atuais. Nestes termos concordamos com as analises de Kurz. 

Porem. as analises cepalinas sobre o desenvolvimento latino-americano, a partir de 

relacoes comerciais, ainda estao por demais presentes, num momento de ascensao da 

composicao organica de capital por produto transacionado no comercio exterior, como bem 

acentua Fajnzylber. 

Por rim_ com o desmoronamento do que se convencionou chamar de socialismo 

real, simbolizado com a queda do muro de Berlim, as questoes de geopolitica que tiveram 

um peso consideravel no pos-guerra, de certa forma, experimentavam um esfriamento. O 

mundo deixava de ser dividido em partes distintas ideologicamente e passava a ser um 

unico territorio para a livre acumulacao capitalista, dependendo exciusivamente das taxas 

de retorno. Vejamos que nossa interpretacao conflgura-se completamente distinta das 

analises que apontam para uma disputa multipolar apos a emergencia do Japao e 

Comunidade Europeia de forma mais agressiva no cenario economico e, principalmente, 

com a falencia do socialismo real. Mesmo que aparentemente mais competidores 

entrassem em cena. o campo de disputa ficava circunscrito a esfera capitalista. Dessa 

forma, a America Latina perdia a protecao e o interesse que, de certa forma, desfrutou 

durante as disputas entre o bloco liderado pelos EUA e o bloco liderado pela URSS, o que 

implica dizer que os fluxos de capitais se orientarao, preponderantemente. de acordo com 

as taxas de retorno. O que adiciona mais um dilema para a regiao: como garantir alta 

lucratividade aos capitais externos e, ao mesmo tempo, expandir horizontalmente a 

economia. garantindo melhor distribuicao de renda e o resgate da divida social? Enfim. 

como promover a equidade social? 

Alem disso, o fracasso do socialismo real foi explorado como vitoria do 

capitalismo. Os defensores do sistema capitalista, governos dos paises, universidades, 

organismos multilaterais e a imprensa propagavam o triunfo do mercado frente a qualquer 

tipo de regulagao social. A iniciativa privada e o mercado passaram a ser apresentados 

como representantes do unico caminho capaz de conduzir as nacdes, as regioes e as 

pessoas. ao bem estar e a felicidade geral. 
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A America Latina e o Brasil nao ficaram alheios a "avalanche" neoliberal. Como 

vimos anteriormente, A inclusSo da regiao no processo de financeirizacao constituia-se em 

um passo necessano e lucrativo na atual etapa de acumulacao capitalista. Todavia. essa 

niclusao dependia de uma serie de reformas nas economias latino-amencanas que. em sua 

maioria, ainda estavam organizadas conforme o figurino desenvolvimentista de autonomia 

produtiva. Aqui, passamos a res ponder a questao sobre a opcao brasileira sobre qual o 

prqjeto foi implementado nos anos noventa no intuito de restabelecer a equacao da 

acumulacao capitalista. 

Coube aos organismos multilaterais divulgar, incentivar e, ate certo ponto. persuadir 

os govemos da regiao a adotarem tais teses. Esse esforco do F M I . BIRD, adquiriu forma 

atraves do Consenso de Washington. E tais medidas foram anunciadas como capazes a 

soiucionar os problemas que. ha muito, atormentavam as economias sul-americanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil e o Consenso de Washington. 

Desde o governo Collor, passando por Itamar Franco, ate Fernando Henrique 

Cardoso, fazem-se presentes nas agoes governamentais iniciativas identificadas com as 

propostas neoliberais. Isso e demonstrado na continuidade da implementacao de reformas 

administrativas. da desregulamentacao comercial e financeira e das pnvatizacoes. Obvio 

que dentro desses marcos surgem particularidades. 

Essas propostas estavam contidas nos dez pontos consensuados em Washington, em 

1989. Por isso, e em decorrencia de outros fatores. afirmamos que as teses do Consenso de 

Washington constituiram o estatuto teorico das acoes admin istrativas no Brasil, durante os 

anos noventa. Chamamos de estatuto teorico as formulacoes teoricas que servem de base as 

acoes governamentais. Essas formulacoes sao derivadas de concepcdes filosoficas e 

ideologicas. Poderiamos afirmar que, a cada periodo historico-economico, um estatuto 

reorico e estruturado e e dominante. 

Esses estatutos tentam onentar as acoes presentes e futuras. de acordo com a leitura, 

mediada por interesses, que seus proponentes reaiizam das conjunturas economica. politica 

e social do passado. Como varias interpretacoes sao realizadas sobre uma determinada 

conjuntura, o estatuto teorico de um determinado periodo sera aquela interpretacao que 
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consiga hegemonizar-se diante das outras e sirva de suporte para implementacao de acoes 

administrativas. nao significando que as demais tenham sido superadas ou descartadas. 

Consolidado um estatuto. nao significa que o mesmo seja aplicado como havia sido 

formuiado. nem que as outras interpretacoes desapareceram. Alem dessa coexistencia, deve 

ser assinalado que o estatuto consolidado nao e aplicado da mesma forma que foi 

formuiado. Acontecem afastamentos entre o pensado proposto e o praticado. 

principalmente se aqueie enunciado passa a ser aplicado em distintos espacos 

socioeconomics, independentemente de suas caracteristicas particulares. Outro detalhe.eo 

tato das interpretacdes nao adquirirem o patamar de estatuto por uma pretensa 

superioridade ou qualidade frente as demais. Uma serie de circunstincias e de condicoes 

politicas. sociais, culturais, economicas e militares atuam nesse processo de defmicao. 

Nresse sentido. poderiamos afirmar que o estatuto teorico dominante, antes de 1930, foram 

as teses liberais. No periodo pds 30 ate o inicio dos anos 70. observamos a prevalencia do 

estatuto teorico keynesiano. 

Conforme o capitulo anterior, verificamos que foram elaboradas analises e 

propostas de superacao da crise dos anos oitenta do Brasil e da .America Latina. O 

Consenso de Washington tornou-se concepcao predominante na .America Latina por meio 

de um misto de imposicao interna e opcao interna. 

No Brasil. durante os anos noventa. as administracdes politicas apoiaram-se nas 

teses ditadas pelo Consenso de Washington para propor medidas de intervencao na 

realidade nacional, visando a superacao da decada perdida. Vejamos como esse processo 

acontece, quais seus tracos mais caracteristicos e suas conseqiiencias. Comecemos pela 

genese de tais propostas. 

Origens do Consenso 

E m novembro de 1989. reuniram-se. na capital dos Estados Unidos, funcionarios do 

governo none-amencano e dos organismos fmanceiros intemacionais ali sediados - FML 

Banco Mundial e BIRD - especializados em assuntos latino-americanos. O objetivo do 

encontro, convocado pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Institute for International Economics, sob o titulo "Latin 

American Adjustment: How Much Has Happened?", era proceder a uma avaliacao das 



reformas economicas empreendidas nos paises da regiao. Para relatar a experiencia de seus 

paises, tambem estiveram presentes diversos economistas latino-americanos. As conclusdes 

dessa reuniao e que se daria. subsequentemente. a denominacao de "Consenso de 

Washington" {Batista 1995). 

Nessa avaliacao. a primeira feita em conjunto por funcionarios das diversas 

enbdades norte-americanas ou intemacionais envolvidos com a .America Latina, registrou-

se amplo consenso sobre a excelencia das reformas iniciadas ou realizadas na regiao, 

excecao feita, ate aquele momento, ao Brasil e ao Peru. Ratificou-se. portanto, a proposta 

neoliberal que o govemo norte-americano vinha insistentemente recomendando. por meio 

das referidas entidades. como condicao para conceder cooperacao financeira externa, 

bilateral ou multilateral. A proposta recomendada era composta de dez pontos: 

I .disciplina fiscal; 

2prionzacao dos gastos publicos: 

3. refomia tributaria; 

4. liberalizacao financeira: 

5. regime cambial: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. liberalizacao comercial; 

7. investimento direto estrangeiro; 

8. privatizacao; 

9. desregulacao; 

10. propriedade intelectual. 

Como podemos constatar, o Consenso de Washington nao tratou das questoes 

sociais como educacao, saude, distribuicao da renda. eliminacao da pobreza ou distribuicao 

da riqueza acumulada por infima parcela da populacao latino-americana. A solucao para 

rodos esses problemas foi creditada ao mercado. O pensamento encaminhava-se na seguinte 

perspectiva: o mercado e o instrumento capaz de suprir todas as demandas da economia 

nacional e corrigir todas as suas imperfeicoes. A ai^ao governamental tem que se concentrar 

na desobstrucao dos canais a livre atuacao daquele mecanismo. 
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A resolucao dos problemas viria a medida que ocorresse a liberalizacao da 

economia (liberalizacao financeira, liberalizacao comercial, nao existencia de qualquer 

restncao ao capital estrangeiro) e da diminuicao do Estado (reducao dos gastos publicos, 

privatizacao e reforma administrativa). As questoes sociais seriam atenuadas, no seu devido 

tempo, em funcao e consequencia da atuacao das "santas" forcas do mercado. Nesse 

sentido. retornemos a Batista: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" As reformas sociais. tal qual as politicas, seriam vistas 

como decorrencia natural da liberalizacao economica. Isto e, 

deverao emergir exclusivamente do livre jogo das forcas da oferta e 

da procura num mercado inteiramente auto-regulavel, sent 

qualquer rigtdez tanto no que se refere a bens quanto ao trabalho. 

Um mercado, en fim, cuja plena instituicao constituiria o objetivo 

unico das reformas." (Batista. J995, p. JOS) 

Outra consideracao possivel sobre o Consenso de Washington e quanto a completa 

submissao dos organismos multilaterais aos interesses e propostas do credo liberal, 

sustentado pelos paises do centra capitalista, principalmente Estados Unidos - o mais 

inreressado no disciplinamento economico e politico da America Latina. 

Ha que ser salientada a uniformidade de politicas para economias tao distintas entre 

si. como e o caso do Brasil. Argentina, Mexico, Colombia, Equador e demais. As 

particularidades e interesses de cada nacao eram subordinadas a vontade de organismos 

multilaterais e de determinadas naeoes. Clara que a adocao das medidas recomendadas vai 

contar com a anuencia de parcelas consideraveis das elites locais e sua implementacao 

constituiu-se em uma opcao dos setores dirigentes sul-americanos, evidenciando a 

importancia das decisoes internas para o processo de acumulacao capitalista como um todo. 

Os dez pontos do consenso podem ser sintetizados em tres: estabilidade 

macroeconomica. liberalizacao economica e diminuicao da presenca do Estado na 

economia. A medida que a presenca excessiva do Estado e anunciada como principal 

problema da America Latina, os tres blocos de medidas carregam tracos de incoerencias. A 

estabilidade macroeconomica e buscada atraves de intenencao estatal, quando a 
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diminuicao da presenca do Estado na economia e um dos principais fundamentos do 

Consenso de Washington4*1. 

Analisando as transformacdes na dinamica capitalista desde o fim do padrao dolar, 

perceberemos que as propostas do Consenso nao seriam incoerentes, e sim, como 

denominou Fiori (1997), uma in versa o ideologies da realidade. Cada vez mais recorre-se ao 

Estado para propiciar a globalizacao das medidas neoliberais e. ao mesmo tempo, 

proclama-se a necessidade de um Estado-Minimo. ou seja, o Estado e necessario. mas ele e 

capturado para cumpnr um determinado papel, em prol de determinados interesses. Ainda 

dito de outra forma, o que acontece e uma seletividade de atuacao do Estado no espaco 

economico, diminuindo sua participac&o e responsabilidade nas questOes mais coletivas 

(politicas sociais) e assumindo papel preponderante na garantia da inclusao do pais no 

processo de financeirizacao internacional, garantmdo os lucros as corporacoes. 

Os dados levantados anteriormente por Batista Junior, entretanto. demonstram um 

carater contraditbrio na relacao teoria^raxis das teses do Consenso. O Estado continua a 

administrar as politicas monetarias. cambiais e diversos instrumentos de politica 

economica. interferindo. na maioria das vezes, mais do que na situacao anterior. Esses fatos 

ganham mais nitidez nos paises perifericos que passaram a adotar as teses consensuadas em 

Washington. 

No entanto. segundo Bresser Pereira (1992), seria equivocado considerar Collor e 

seu govemo como neoiiberal. pois suas acoes nao poderiam ser comparadas como as acoes 

de Magareth Thatcher ou Ronald Reagan, nem derivadas das concepedes de Hayek, Lucas, 

Friedman ou Buchanan e Oslo. Essa caracterizacao constituiu-se de um equivoco fruto da 

incompreensao de certos intelectuais. principalmente de esquerda, do que seria o 

neoliberalismo. 

** As tcnlauvas de estabilizaeao macroeconomica adotadas duranle os anos oilenla consutuiram-se com forte 

sntenencati govemamental. Sejam. de um lado, as politicas ortodoxas implementadas no Govemo Figueiredo. 

em que o F.stado inteniera ahruptamente no mercado de juros, aumentando as taxas, e no mercado cambial 

que. tambem ahruptamente. experimentou uma maxidesvalorizacao e. posteriormente, o cambio. ajustado 

para atender as exporta^oes. Sejam. de outra parte, as politicas heterodoxas da segunda metade dos anos 

oitenta: congelamento, tablitas e confisco. Posteriormente. \eremos que a presenca do Estado nao foi 

dispensada nas tentativas de cstabili/.acrR"> durante os anos noventa. 

file:///eremos
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Bresser Pereira defende a tese do social-liberalismo. Essa concepcao seria resultado 

da juncao da preocupacao social da social-democracia com a disciplina fiscal dos 

neoliberais. Em alguns pontos aproxima-se de uma concepcao mais estruturalista e, em 

outras, das teses liberais. Uma especie de sintese entre uma corrente e outra. Bresser Pereira 

apresenta varias divergencias com as teses neoliberais e discorda da sua aplicacao na 

.America Latina. Mas concorda com os processos de liberalizacao economica e privatizacao 

advogados pelos neoiiberais, como sendo necessarios na America Latina devido ao 

gigantism© que o Estado assumiu. Para ele, o Estado tern que ser pequeno e forte, para 

eumprir suas funcoes de coordenador. disciplinador e indutor economico. e promotor do 

bem estar social. 

Bresser Pereira chega afirmar que esse social-liberalismo sera o caminho mais 

adequado para um socialismo de mercado. Mas, na verdade, nao consegue ultrapassar as 

barreiras do capitalismo e. apesar de conseguir reconhecer as mazelas da ordem social 

capitalista, o que faz e propor mais capitalismo para solucionar o problema. Tenta readaptar 

o sonho social-democrata de regular o capitalismo. Como Guimaraes bem demonstrou, 

Bresser esta circunscrito aos liberais progressistas, mas apesar dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boa vontade, continua a 

ser liberal. 

Seguindo aquele raciocinio, Bresser Pereira defende que o Brasil conseguiu 

distanciar-se das orientaeoes de Washington ou Nova York, filtrando o que tinha de melhor 

no receituario do Consenso (as orientaeoes de mercado) e, desde o govemo Col lor o Brasil 

experimentaria. cada vez mais. uma gestao social liberal. 

Bresser Pereira nada diz sobre o processo de financeirizacao e participacjio dos 

latino-americanos nessa ciranda ou cassino giobal, seu internacionalismo so consegue 

chegar a crise da divida externa. Tambem, nao acentua nada sobre acoes desconcentradoras 

de renda e riqueza. que poderiam, de imediato, reorientar o pais para a direcao da equidade 

social. Essa tarefa, assim como nas concepcoes liberais, e deixada a cargo do mercado. E, 

mais uma vez, a participacao das camadas excluidas no acesso a renda fica para o futuro, 

como nos periodos precedentes. Para a populacao em geral, agora, caberia mais sacrificio 

em nome de uma melhora no porvir. Sendo assim, o social-liberalismo de Bresser Pereira fe 
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de muitos outros) deixa escapar varias nuancas do processo de acumulacao capitalista nos 

dias de hoje. 

A polemica sobre o que vem a ser ou nao neoliberalismo e onde ele e aplicado, vem 

ganhando corpo no Brasil nos ultimos tempos. O fato cunoso desse embate e que ninguem, 

ou poucos, assumem a posicao de neoliberal, talvez porque o termo tenha assumido uma 

conotacao pejorativa e anti-popular, fruto das denimcias e criticas efetuadas, 

principalmente. peios setores de esquerda. 

Ate aqui, con textual izamos o desenvolvimento brasileiro nesse seculo, desde o 

periodo agro-exportador ate a crise do periodo estatal-desenvoK imentista. Discorremos, 

tambem. sobre o pensamento dominante nos anos noventa. explicitando como as teses 

liberais foram reeditadas e sua relacao com America Latina. Concluimos que as 

admmistracdes brasileiras adotaram nos anos noventa o estatuto teorico que estava de 

acordo com a nova mare liberal. 

De agora por diante vejamos as particularidades dos tres governos que dirigiram o 

pais durante os anos noventa. As continuidades e rupturas das administrates. De tal forma 

que sejam explicitadas caracteristicas e peculiandades do periodo estudado. 



CAPITULO III 

A Politica Economica Aplicada nos anos 90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No capitulo anterior apontamos a opcao do Brasil pelo caminho liberal. Aqui 

expiicitamos algumas medidas adotadas pelo pais nessa decada. Cabe salientar que, 

nesse periodo, o pa:s experimentou tres governos distintos: Fernando Collor de Melo 

(1990-1992); Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 / 

1999-2002). 

A literatura que aborda a dinamica da economia brasileira nos anos noventa. 

geralmente, tern por habito discorrer sobre cada experiencia administrativa 

separadamente49. Esse tipo de abordagem parte do principio de que cada govemo 

desenvolve suas ac6es todavia, de uma certa forma, o que podemos veriflcar e que nao 

houve problema de continuidade. Apesar de dois processos eleitorais, um impeacheamt, 

tres presidentes, nove ministros da fazenda, percebemos que a concepcao teorica que 

guiou os governos foi a mesma e que a distincao entre eles ficou por conta da aplicacao 

de determinadas medidas. 

Isso decorre do fato de todos os governos que passaram pelo Palacio do Planalto, 

nessa fase. terem o mesmo estatuto teorico para enfrentar os problemas nacionais, ou 

seja. todos eles optarem, em grande medida, pela concepcao teorica desenvolvida pelo 

Consenso de Washington. 

Aqui . baseados na tese da continuidade desses governos. iniciamos a discussao 

atraves de uma contextualizacao historica das tres administracoes. A partir dessa 

contextualizacao, discutiremos as principals medidas adotadas para superar a crise da 

decada de 80 

3.1- Contextualizacao historico-teorica. 

Com a eleicao de Fernando Collor de Mello em 1990 5 0 . a equipe economica que 

foi conduzida ao govemo tinha a seguinte analise da crise dos anos 80: 

{

*
?

 Como cxemplo podemos citar Brum (1997): Gremaud &Vasconcellos (1996) e Cardoso (1997). 

" A vitoria de Collor afastou. mesmo que por algum lempo. qualquer especie de crise de liegcmonia ou de 
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"A crise vivida pela economia brasileira nao e 

conjuntural. E produto do esgotamento do proprio padrao de 

desenvolvimento adotado nos ultimos 50 anos. Adicionalmente. 

as politicas economicas desenvolvidas ao longo da decada de 80 

acabaram amarradas a uma logica perversa, mediante a qua/ a 

bit sea de resullados positivos no cur to prazo prevalecia sobre a 

conquista de bases efetivas para a estabilidade futura, que era 

trocada por resultados imediatistas. perderam-se as perspectivas 

de retomada do desenvolvimento e a sociedade brasileira chegou 

a vislumbrar os efeitos de desagregacao economica e social que 

costumam acompanhar os processos de hiperinflacao " (BRASIL, 

1991. p. 17) 

Ainda que generica, essa caracterizacao, a primeira vista, sugere-nos uma 

proximidade com as caracterizacoes contidas na Nova Proposta da Cepal"1 

Aparentemente. ambas apontam o esgotamento do padrao de desenvolvimento. a 

ineficacia das politicas economicas adotadas nos anos 80. a falta de perspectiva de 

retomada do desenvolvimento. a necessidade de uma atencao especial para as questoes 

reiativas a equidade social'", e, mais importante, criticam as acoes imediatistas 

descoladas de um projeto de desenvolvimento para o pais. Essas criticas estendiam-se as 

politicas ortodoxas e heterodoxas"3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uominacao no sentido do acirramenlo das rclacoes capital x trabalho: por outro lado. incrementou 

disputas entre as fracoes da burguesia na busca pelo controle do Estado. As classes dominantes que 

hisloricamente tinham dirigido o aparelho de Estado pennaneceram no govemo. apesar de estarem sob a 

lidcranca de uma nova fracao dessa classe. 

'
!

 Com a crise dos anos oitenta na America Latina chegou-se a conclusao do esgotamento da proposta 

ciassica da CEPAL. IncorporaiKlo as criticas e atraves de um processo de aulocrilica. a CEPAL 

apresentou uma nova proposta de desenvolvimento para os anos noventa na America Latina. 

Transformac5o Produtiva com Equidade Social (TPES). A nova proposta consiste numa \inculacao 

reciproca entre progresso tecnico. competith idade internacional e equidade social, no marco geral de 

sociedades plurais e democniticas e da necessidade de retomar o crescimento sustentado e 

ambientalmente sustentavel. 
, z

 Entenda-se equidade de acordo a coriceituacao utilizada pela Nova Proposta da CepaL ou seja: 

"Equidad signifies igualdad de oportiinidades para participar en la procura del bienestar y de las 

posiciones y posesiones sociales. La igualdad de oponunidades requiere la eliminacion de los privilegios 

y discriminaciones estabelecidos juridicamente. tales como los que persisten entre los sexos y entre los 

grapos etnicos: {...J tambien es necesaria la eliminacion de los privilegios y discriminaciones basados en 

las esuueturas economicas. sociales y politicas. El tipo de familia la localizacion urbana o rural, la 

mfluencia politica entre otros. son faclores que afectan de manera decisiva las oponunidades de \ ida. Si 

hay una diferencia de niveles dentasiado aguda en estos pianos, existira tambien una marcada desigualdad 

de oponunidades. La igualdad juridica asegura que todos puedan participar cn la carrera: la equidad 

economica. social y politica permiten que todos puedan partir del mismo punto." (CepaL 1991. p. 1 -

ciiado por Sch\\arzer. 1993. p. 74) 

5 3

 Os periodos caracteristicamcnte marcados pela ortodoxia referem-se aos tempos de Delfim Nelo (1979-

1984). Francisco Domelles c Mailson da Nobrega (1985 e 1989) primeiro e ultimo ano do govemo 

Sarney. respecti\ amentc). Quanto a heterodoxia lemos os periodos dos Pianos Cruzado e Bresser durante 

o govemo Sarney. 

file:///inculacao
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O govemo Collor assinaJava o grande desafio que a decada de 90 representaria 

para a sociedade brasileira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A decada de 90 apresenta a sociedade brasileira um 

enorme desqflo, com implicacoes que certamente condicionardo 

a vida das proximas geracdes. Do ponto de vista economico, o 

Pais defronla-se com a necessidade de suplantar seus graves 

problemas estruturais. tais como a estagnacao economica, os 

atuais ntveis de pobreza e a precdria situacao financeira e 

capacidade operacional deficiente do setor publico. A superacao 

desses problemas e condicao essencial para a consolidacao do 

processo democrdtico e para extensdo da cidadania plena a 

nxJos os brasileiros" (BRASIL, 1991. p. 17) 

Para enftentar esses desafios, o govemo propunha investimentos significativos 

para uma reestruturacao competitiva da economia. antecedidos e simultaneos a reformas 

estruturais: ajuste fiscal e a reorganizacao do aparelho estatal atraves de reformas 

(reforma ad mini strati va, o programa federal de desregulamentacao, o programa nacional 

de desestatizacao. o comite de controle das empresas estatais e o contrato de gestao). 

"Como se ve. os grandes objetivos que se colocam para a 

reconstrucao nacional - a retomada do crescimento em novas 

bases e o resgate da divida social - irdo requerer um esforco de 

investtmento significativo. Para viabilizd-lo, e necessdrto efetivar 

reformas estruturais bdsicas. como a reforma das financas 

publicas e a revisao dos espacos de atuacdo do Estado e da 

miciativaprivada" (BRASIL, 1991, p. 20) 

Mas a aproximacao entre govemo Collor e as proposicoes da nova proposta da 

Cepal ficaria so na aparencia, pois a nova administracao, apesar de pautar-se nesse 

conjunto de preocupacoes, estabelecia uma hierarquia de ac3o no seu dia-a-dia, tendo o 

combate a inflacao e a busca da "estabilizacao" economica como objetivos principals. 

Nesse sentido. a Ministra Zelia Cardoso fazia os seguintes comentarios: 

"Oprograma de govemo do presidente Collor envolve. de 

um lado. um esforco de estabilizacdo e, de outro, a concentracao 

dos esforcos do Estado nas areas em que eles sao estritamente 

necessarios. isto e. nos setores social, de saude. editcacdo etc., e, 

ftnalmente. a criacdo de condicoes para que o setor privado 

venha a moderntzar-se e attngir ntveis de competitividade 

compatheis com os que hoje se registram em paises mais 

avancados do que o nosso." (Mello, 1991, p. 25) 
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A partir de pronunciamentos iguais ao que acabamos de verificar, ficava claro 

que a "teoria do bolo" 5 4 . de forma distinta, estava reeditada. As questoes relatives a 

equidade social, como distribuicao de renda, acesso a terra, melhoria e ampliacao dos 

servicos de saiide, educacao, enfim, a expansao horizontal da economia foram 

subordinados ao fim da inflacao e a retomada do crescimento economico. Essa 

determinaeao fica mais explicita em outro discurso daMinistra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"So o crescimento sustentado. impulsionado pelo 

progresso tecnico e pela integracao internacional do Brasil pixie 

permitir incorporacao crescenle da populacdo ao lado moderno 

do pais e melhoria do saldrio real e na qualidade de vida" 

niello. 199 Up. 26) 

Com essa hierarquizacao, o governo Collor passava a praticar a mesma politica 

que havia criticado, ou seja, passava adotar politicas economicas descoladas de um 

projeto nacional. E essas politicas eram estruturadas da seguinte forma: primeiro, 

chama-se a populagao para contribuir no projeto de crescimento nacional com uma cota 

de sacrificio (renuncia ao aumento de salario, pagamento de uma cota maior de imposto, 

etc.). depois. a promessa dos bonus serem divididos no futuro. Sobre esse tipo de 

postura, adiamento da participacao popular nos frutos da acumulacao, bem 

caracteristico no Brasil. Tavares faz os seguintes comentarios: 

"Os donos do poder nao se limitam, porem. a um 

patrimonialismo mais ou menos ahrandado. Sempre foram 

eximios em fazer 'projetos de futuro
J

 em que prometiam ora a 

'grandeza nacional' ora o paraiso na terra as populacdes 

marginalizadas cuja a unica saida de sohrevivencia tern sido, ate 

hoje, uma extraordindria mobilidade espacial. A participacao 

nos frutos da acumulacao e do progresso tecnico fica sempre 

adiada para as calendas: depois da estabilizacdo (na retdrica 

liberal). ou depois do crescimento (na retdrica 

desenvolvimentista), ou mesmo depois da "democratizacdo" que 

segue os periodos aberiamente autoritdrios e sempre resulta 

tnconclusa."(Tavares, 1996.p. 2) 

Alem dessa postergacao da participacao popular nos frutos da acumulacao a que 

se refere Tavares. essa hierarquizacao diferenciava o pensamento do govemo e a 

proposta cepalina de Transformacao com Equidade Social, desde quando a Cepal 

M

 A ideia segundo a qual primeiro temos de fazer crescer o bolo para depois dividi-Io. muito difundido na 

epoca do milagre economico (1967-1973) pelo entao Ministro da economia Delfim Nelo. 
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propunha uma vinculacao reciproca entre progresso tecnico, competitividade 

internacional e equidade social. 

Para a Cepal (versao 90). a transformacao do quadro recessivo latino-americano 

passaria, necessariamente. pela relacao de reciprocidade entre 4 fatores: 

1 - Equidade. Transformacao da estrutura agraria, incorporando o campesinato 

ao mercado nacional; 

2 - Austeridade (do padrao do consumo): Inibicao a uma reproducao desmedida 

de formas de consumo mais sofisticado entre as elites, permitindo uma 

maior disponibilidade de recursos para investimentos; 

3 - Crescimento: Permite a incorporacao mais acelerada de novas tecnicas, 

eievando a competitividade; 

4 - Competitividade: Maior participacao do comercio internacional. baseada em 

acrescimos de competitividade por incorporacao de tecnologia. 

O objetivo da nova proposta cepalina consiste em: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"crear nuevasfontes de dinamismo que permitan cumplir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

algunos de los objetivos propios e una concepcion actualizada 

del desarrollo: crecer. mejorar la distribucion del ingresso, 

consolidar los processos democratizadores, adquirir mayor 

autonomia. crear condiciones que detengan el deterioro 

ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la poblacion 

(Cepal, citadopor Schwarzer, 1993, p. 74) 

Quando o govemo focalizava suas medidas na busca da estabilidade via reducao 

do Estado. abertura comercial e privatizacSes, a analise govemamental afastava-se da 

Cepal. ficando mais proxima do Consenso de Washington, ou melhor, essas propostas 

estavam contidas nos dez pontos consensuados em Washington em 1989. 

O diagnostico elaborado pela equipe govemamental, desde sua genese, ja 

deixava clara a sua filiacao teorico-ideologica. Sem se preocupar com as causas 

extemas da crise e desconsiderando uma analise historica do desenvolvimento 

brasileiro. so conseguia observar os problemas do Estado que, nesse tipo de leitura, 

tigura-se no estopim da crise. 
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Tal vez possamos compreender melhor a relacao govemo Col lor/Con sen so de 

Washington, retomando as afirmacoes de Batista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A proposta do Consenso seria repassada nos paises 

latino-americanos, de forma que as classes dirigentes da regiao 

se houvessem dado conla, esponlaneamente, de que a gravissima 

crise economica que enfrentavam nao linha raizes externas - a 

aha dos pregos do petroleo, a aha das taxas internacionais de 

jiiros, a deterioragao dos lermos de intercdmbio - e se devia 

apenas a fatores iniernos, as equivocadas politicas nacionalistas 

que adotavam e as formas autorttdrias de govemo que 

praticavam. Assim. a solucao residiria em reformas neoliberais 

apresenladas como propostas modemizadoras. contra o 

anacronismo de nossas estruturas economicas e politicas." 

(Batista. 1995, p. 101) 

0 conjunto de posicoes do govemo Collor o aproximava das analises de Bresser 

Pereira destacadas anteriormente. Apontando a crise como resultado do excessivo 

crescimento do Estado, o esgotamento da politica de substituicao de importacoes e 

dificuldades no comercio internacional. Bresser Pereira. equipe economica e outros, de 

imediato. apresentaram como solucao e. consequentemente. como condicao para um 

novo ciclo de desenvolvimento, a diminuicao do Estado, atraves da privatizacao das 

empresas estatais e uma maior liberalizacao do comercio internacional para um aumento 

do fluxo de mercadorias. 

Benjamim (1995) escreve sobre essa concepcao tao presente nas analises sobre a 

crise brasileira dos anos 80 e 90. enfatizando a falta de uma visao mais ampla, que 

levasse em conta mudancas significativas na sociedade brasileira, no momento de 

transicao de um ciclo de desenvolvimento para outro. Para ele, seria necessario uma 

reorientacao no sistema financeiro. na estrutura agraria, no perhT de distribuicao de 

renda e um projeto nacional de desenvolvimento Elementos ausentes no govemo Collor 

e nos sucessores. 

"A enfase das elites na reforma do Estado e o grande 

biombo que elas tern para nao reformar uma sociedade 

obviamente em crise. Se o sistema financeiro vai permanecer 

intacto, se a estrutura agraria nao pode mudar, se o perfil de 

distribuicao de renda e riqueza estd dado, se se abandona a ideia 

de politicas nacionais de desenvolvimento - entao a unica 

varidvel de ajuste, aquela que recebe e absorve todo o impacto 

da crise, e o Estado. Sua reforma passa a ser a bandeira, usada 
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ate a exaustao, para encobrir a amentia de outras reformas. Sua 

culpa por todos os males absolve qttaisquer outros agentes de 

culpa. O barulho em torno da reforma do Estado encobre o 

silencio em torno da reforma da sociedade. Nao ha grande 

novidade nessa operacdo ideoldgica. Historicamente. o disctirso 

conservador no Brasil sempre se constituiu como um disctirso de 

mudanca" (Benjamim, 1995. p. 68) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concomitante a sua posse, Collor apresentava um piano de estabilizacao 

economica, com intuito principal de conter o processo hiperinflacionario que ja 

registrava indices na casa dos 84% mensais. 

A situacao, por si so ja dramatica e cercada de expectativa. era potencializada 

com as declaracoes do Presidente, que garanria surpreender os adeptos da direita e 

deixar os esquerdistas perplexos com o seu unico e certeiro goipe contra o "tigre" da 

intlacao. As medidas economicas que compunham a metafora do Presidente consistiram 

em: 

a - Reforma monetaria que alterava o signo da moeda, que voltou a ser cruzeiro, 

e um radical aperto monetario. tendo sido reduzida a liquidez, 

imediatamente. pela via do seqiiestro e congelamento dos ativos fmanceiros, 

representado no bloqueio de metade dos depositos a vista, 80% das 

aplicacoes de overnight e um terco dos depositos de poupanca. Isso 

significou a redueao da liquidez a uns 10%donivel imediatamente anterior. 

Essa era a pedra de toque do programa anu-inflacionario; 

b - Desindexacao geral da economia; 

c - Reformulacao dos mercados cambiais; 

d - Reforma administrativa. com o lancamento do programa de privatizacdes, 

melhoria dos instrumentos de fiscalizacao e de arrecadacao e maior controle 

sobre os bancos estaduais; Programa de desregulamentacao, mudanca na 

poiitica comercial, incidindo, inicialmente, sobre as facilidades de 

exportacao e importacao, inaugurando o processo de liberalizacao do 

comercio exterior, 

e - Manutencao da moratoria tecnica do servico da divida; 

f - lnstituicao dos certificados de privatizacoes; 
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g - Supressao dos subsidios fiscais, com excecao dos concedidos a Zona Franca 

de Manaus; 

h - Reforma fiscal, que visava promover um ajuste fiscal da ordem de 10% do 

PIB; 

i - Congelamento de precos; 

De todas as medidas, a mais abrangente foi o seqiiestro dos ativos. Apesar da 

surpresa e reducao violenta da liquidez na economia. o choque nao conseguiu controlar 

a inflacao e, dois meses apos sua edicao, o governo ja lancava novos instrumentos na 

tentativa de controla-la. Neste momento. nao poderiamos esquecer os "avisos" do 

Presidente. dizendo que so tinha umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "tiro para ma tar o tigre", como esse "//ro"ja havia 

sido utilizado, com o seqiiestro dos ativos, doravante, o pais ficava ao "Deus dard". 

No que se pode denominar de segunda fase do Piano Collor L, temos uma 

inflexao importante. O govemo abandona uma versao mais heterodoxa e passa a 

administrar a economia com tecnicas ortodoxas. Uma outra questao importante e que a 

grande promessa do presidente de abater o "tigre da inflacao", com apenas um "tiro", 

nao mais poderia ser cumprida. Como as medidas iniciais nao conseguiram controlar o 

processo inflacionario. fracassando no seu principal objetivo, conforme a tabela 1, a 

equipe economica, durante o mes de maio, reorienta a politica economica 

govemamental. 

QUA PRO 1 - Inflacao Pos-Plano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INPC/ IPC/ 1CV/ IGP/ PTA-PTA/ 

^ \ 1BGE F1PE D I E E S E FGV FIPE** 

Abri l l 14.7* 20.2 22.3* 1 1.3* 3.3 

Maio 7.3 8.5 11.2 9.1 6.4 

JuililO i 1.6 1 1.7 10.6 9.0 10.6 

Mho 12.6 11.3 13.6 13.0 7.3 

Inclui residue ** Indice de ponta a ponta: quarta seniana contra quarta semana do mes anterior. Exclui 

alugueis. 

Fonte. Bresser Pereira. 1991. p. 37. 

.As principais medidas dessa nova fase sao: 

a - o govemo desiste de prefixar os salarios conforme o planejado; 

b - definiu uma meta monetaria (aumento de 9% para os meios de pagamento. 

M l , no segundo semestre; 
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c - evitou a indexacao de salarios, com o objen'vo de reduzi-los em termos reais. 

Segundo Bresser Pereira (1991), essas medidas, a principio, reverteram a 

tendencia inflacionaria, o que levou o govemo a comemorar a recuperacao do controle 

sobre a politica fiscal/monetaria e receber elogios dos economistas ortodoxos. Porem, 

apesar das novas medidas e dos novos admiradores, a inflacao retoma sua tendencia 

ascendente. fechando dezembro de 1990. bem proximo dos 20% ao mes. Com a inflacao 

em aita, registra-se o fim da segunda fase do Piano Collor I . Mais uma derrota da equipe 

economica. 

O ftacasso das medidas tomadas em 1990. representado na inflacao ascendente, 

na casa dos 20% mensais, levou o govemo a adotar uma nova politica economica. Em 

31 de Janeiro de 1991, foi lancado o Piano Collor I I com base nas seguintes medidas. 

a - congelamento de precos; 

b - tarifaco (aumento dos controlados: combustiveis 46,8%; energia eletrica em 

59.5%; tarifas telefonicas em 58.7%); 

c - desindexacao; 

d - criacao de jurc>s de referencias, semelhante azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hbor, 

e - tablita de conversao de divida; 

f - conversao de salarios pela media; 

g - unificacao das datas-base. 

A permanencia da inflacao exigia novas mudancas. Como a equipe economica ja 

havia lancado tres pianos eeondmicos. recorrido a heterodoxia, a ortodoxia, retomado 

para heterodoxia. inventado. experimentado, desgastara-se a tal ponto que chegou a sua 

vez de ser modificada. 

A partir de 8 de maio de 1991. assume o ministerio da Fazenda Marcil io 

Marques Moreira. executivo de confianca da banca internacional e do capital financeiro. 

Depois desse momento, consolida-se a adesao definitiva de Collor aos ditames do 

Consenso de Washington. 

Se antes houve tentativas de diferenciacao e independencia, a partir de entao. 

ticava selada a subordinacao completa. As politicas praticadas foram os itens da cartilha 

oriodoxa: controle monetario, inibicao ao consumo, recessao com todas as suas 



68 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consequencias, queda do produto interno, desemprego. Essa politica perdurou ate o 

impeachment, em dezembro de 1992. 

Vimos que os pianos eeondmicos da era Collor continham, a principio, forte vies 

heterodoxo e uma tentativa de politica macroeconomica diferenciada em relacao ao que 

estava sendo aplicado na America Latina. Todavia, a medida que a gestao foi 

transcorrendo, uma total interacao entre governo Collor e Consenso de Washington 

ficava patente no tocante as propostas de liberalizacao da economia, privatizacao e 

seletividade dos gastos do Estado. Ou seja. mesmo com a politica monetaria. 

inicialmente distinta. mas presa a interpretaeao teorica neoliberal. Collor caminhou na 

direcSo do Consenso 5 5. Essa relacao de identidade avanca em 1991, com a escolha de 

Marcilio Marques Moreira para ministro da economia. que adota o velho receituario 

ortodoxo de combate as crises. Dai em diante. tanto as acoes no sentido de alcancar a 

estabilidade macroeconomica. como as demais politicas, estavam de acordo ao 

Consenso de Washington". 

Em setembro de 1992. Itamar Franco, eleito vice-presidente na chapa de 

Fernando Collor, assume a presidencia, decorrente do processo de impeachment do 

titular. Em meio a agitacao do pais com a campanha "Fora C o l l o r , Itamar prometia 

resgatar a etica na administracao publica e estabilizar o processo inflacionario. Itamar 

manteve o lema do governo anterior: premissas liberais e. dentre elas. a busca da 

estabilidade. contrario ao que assinalavam aqueles que apontavam para um novo 

consenso no Brasil. 

Seu govemo esteve afeito as dificuldades politicas de sustentacao, 

heterogeneidade em sua equipe e uma certa paralisia no CongressoNacional provocada 

em runcao da Comissao Parlamentar de Lnquerito (CPI) do orcamento. A conjuncao 

^Conforme Batista (1995):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Coniribuiria para a pronia aceitagao do diagndstico e da proposta 

neoliberal - dessa visao economicista dos problemas latino-americanos - a existencia de um grande 

munero de economistas e cieniistas politicos formados em universidades norte-americanas. de Chicago a 

Han'ard, onde passara a pomificar uma visao classica e moneiarisia dos problemas eeondmicos. Alguns 

Jesses economisias seriam chamados a ocupar posicdes de comando em seus paises de origem, do que 

sao exemplos Salinas de Goiari no Mexico e Domingos Cm-allo na Argentina." A essa lista podemos 

acresccniar Pedro Malan e Gustavo Franco do Brasil. entre muitos outros. 
5 6

 Apesar dessa proximidade entre govemo Collor e o Consenso. havia diferencas entre as politicas de 

estabilizacao monetaria do Brasil e dos outros paises da America Latina. Aqui. apesar da utilizacao de 

instruinental ortodoxo. ainda nao se tinha lancado mao das politicas de ancora cambial. 
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desses eJementos, de certa maneira, paraJisou o governo nos primeiros meses de 

atuacao. Contudo, essa paralisia pode ser entendida como disputa entre as fracoes da 

burguesia para saber quern daria ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA torn no novo governo. 

Essa situacao foi agravada e confirmada pelas constantes trocas de Ministros da 

Fazenda. Em apenas 8 meses. passaram pelo Ministerio da Fazenda Gustavo Krause. 

Paulo Hadad e Eliseu Rezende"7. Por outro lado, o novo governo enfrentaria as 

dificuldades economicas: a combinacao da inflacao ascendente com recessao 

aprofundada. 

Alguns autores. como Bacha (1997), argumentam sobre a fragilidade na base 

pariamentar de sustentacao do novo governo. Essa afirmacao, apesar de ser corrente, 

nao condiz com os fatos. Foram varias as vitorias que o governo obteve no Congresso: 

aprovacao do Fundo Social de Emergencia. que diminuia as transferencias 

constitutionals para Estados e Municipios. e do Imposto Provisorio sobre 

Movimentacao Financeira. que aumentava a carga tributaria, so para citar as mais 

importantes. Ou seja, um governo que consegue modiflcar a divisao de recursos do 

pacto federativo e impoe majoracao dos impostos, nao pode ser considerado como 

fraco. Alem disso, conseguiu impor suas vontades frente ao Poder Judiciario. mais 

especificamente a Justica do Trabalho, nas questoes dos reajustes salariais. 

Alem da avaliacao de se tratar de um governo fraco, o periodo Itamar Franco era 

tido como algo passageiro e que pouca interferencia teria no processo de acumulacao 

capitalista brasileiro. Segundo aquelas avaliacoes, as grandes mudancas estariam 

reservadas para depois das elei'coes presidenciais e legislativas de outubro de 1994. A 

avaliacao corrente que se tinha era de um govemo tampao, liderado por um presidente 

trapalhao e sem expressao. 

Alguns analistas, como Fiori (1996), argumentavam que o inicio do periodo 

Itamar Franco representaria a ruptura com teses do Consenso de Washington. 

"Mas parece que o continue fracasso no combate 

infJaciondrio nao so deixou marcas reais e perversas como 

* Segundo Baclia (1997). os dois priineiros ministros da Fazenda de Itamar dermtiram-se depois de uma 

serie de conflitos com o Presidente quanto a gestao da politica economica. enquanto o tcrceiro abandonou 

o cargo sob acusacoes de manter relacdes improprias com empresas. 
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tambem permitiu um doloroso processo de aprendizagem. Hoje 

multiplicam-se no cendrio politico mtelectual brasileiro 

documentos tecnicos expondo uma argumentagdo que converge 

com a de vdrios organismos internacionais e reaparece em 

imimeros esuidos de opiniao sobre as posicdes de setores 

empresariais, inielectuais e politicos brasileiras (Payne, 1990 e 

1992: Diniz e Boschi. 1992: Souza e Lamounier. 1992, entre 

outros). Em seu conjunto, nao e impossivel identificar um novo 

consenso emergente (mas nao-hegemonico) em torno das razdes 

dos fracassos e da necessidade de uma nova concepcao 

estrategicapara enfremar o desafio da inflacao" (Fiori, 1996, p. 

159)-*' 

Nao que as teses liberais deixassem de ser aplicadas pelo governo Itamar, 

contudo. apos o fracasso da politica economica do Governo Collor" 9 , os analistas 

especulavam que estaria ganhando solidez um novo consenso, apontando a necessidade 

de outras medidas, alem de estabilizacao monetaria, liberalizacao economica e 

privatizacoes: 

"Se em vdrios pantos seu diagndstico nacional e 

internacional difere da visao neoliberal. algumas de suas 

propostas, entreianto, sao muiias vezes coincidentes: reconhecem 

a propriedade absoluta da estabilizacao moneidria, o papel 

essential das politicas fiscal e moneidria austeras, mas, ao 

mesmo tempo, consideram que a estrategia nao pode, por um 

lado, desconsiderar as previas condigdes sociais da populagao 

nem as condigdes politicas reais de sua implementagdo. Mas se 

diferenciam, sobretudo, ao considerar que, para que a 

estabilizagdo tenha exito. deve estar articulada com um projeto 

nacional que conte com a sustentagdo de uma solida coalizao 

politica e o apoio empresarial" (Fiori. 1996, p. 159) 

O projeto nacional a que se refere o novo consenso deveria serguiado atraves do 

Estado. Di to de outra forma, nessas interpretacdes, o mercado, apesar de ter suas 

vantagens aludidas. perdia o papel de principal instrumento de alocacao e distribuicao 

na economia. O Estado assumiria a condicao de principal instrumento de coordenacao e 

regulacao economica. Alem desse posicionamento, que colocava por terra um dos eixos 

centrais das teses neoliberais. as novas interpretacoes referem-se a projeto nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Essa citacao refere-se a "Ajuste. Transicao e Governahilidade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Enigma Brasileiro", texto escrilo, 

entre Janeiro e man;o de 1993. enquanto o autor esteve em Wasliington como pesquisador visitante do 

Banco Inieramericano de Desenvolvimento. BED. Publicado em 1996. em Desajuste Global e 

N!c>dernizacao Consen adora. com Maria da Conceicao Tavares. 
w

 Sobretudo do ultimo periodo quando foi aplicado o receiluario ortodoxo com apoio e moniloramenlo do 

Fundo Monelario Inlernacional (FMI). 
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Mudanca consideravel, pois, ate entao, qualquer perspectiva de projeto national era 

vista como ultrapassada, desde quando estariamos nos tempos da globalizacao. 

Ademais, o projeto deveria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"contar com a coordenacao de um Estado reformado 

capaz de trocar seu velho papel de regidador e produtor pelo de 

coordenador estralegico de um grande esforco de 

compatibilizacao de expectativas em torno de quatro objetivos 

bdsicos: I . 0 da reestruturacao produtiva voltada para a 

competitividade e sustentada por um novo tipo de politica 

industrial: 2. 0 de uma efetiva insercao economica 

inter nacional: 3. O da construcaoprodutha da justica social, e 

4. 0 da obtencao de uma instititcionalidade democrdtica auto-

sustentada'YFiori, 1996. p. 160) 

Essa avaliacao ocorria no momento em que o processo de Revisao 

Constitutional chegava ao seu final, sem produzir grandes alteracoes na Carta 

Constitutional de 1988 e o candidato das oposicoes estava percorrendo o pais com suas 

caravanas. embalados por alto indices de popularidade que pareciam assegurar sua 

eleicao ja no primeiio tumo. 

Realmente. o senrimento que ganhava corpo na nacao, no periodo pos-Collor, 

era de mudangas. O impeachment do presidente, apos um processo de grandes 

mobilizacoes, assumia uma significacao de repudio as politicas economicas aplicadas 

ate entao. Dessa forma, a emergencia do novo consenso apresentava-se como 

contraponto as politicas neoliberais, mas tambem significava um contraponto a um 

programa mais radical por parte de um possivel govemo democratico-popular, 

representado pela candidatura Lula. 

A partir da posse de Fernando Henrique Cardoso, em maio de 1993, como novo 

ministro da Fazenda. o governo assumiu mais coesao e adotou uma estrategia de acao 

no campo da busca da estabilidade macroeconomica: o controle financeiro das contas 

piiblicas6 0. Dessa forma, quanto ao controle das politicas macroeconomicas, alguns 

analistas dividem em dois momentos a administracao de Itamar Franco: o primeiro 

marcado pela indefinicao e rotatividade de ministros, e o segundo caracterizado pela 

preparacao e lancamento do Piano Real. 

m Segundo alguns aulores. Fernando Henrique Cardoso deseinpenliou um papel seinelliante a de um 

Pnmeiro-Minisiro. 
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A presenga de Fernando Henrique no comando do Ministerio da Fazenda 

contribuia para que as formulacoes que defendiam o novo consenso adquirissem mais 

forca, devido a pessoa do presidente e as propostas da social democracia. Contudo, a 

partir da gestao de Fernando Henrique a frente do Ministerio da Fazenda, o que se 

verificou foi a adogao de um programa economico ortodoxo. 

Esse conteudo ortodoxo ganhou forma pela primeira vez atraves do Programa 

de Acao Imediata (PAI). Lancado em junho de 1993, mantinha a analise das causas da 

crise e as soiucoes apontadas ainda no governo Collor. Nesse sentido, como anunciamos 

acima, a nova equipe ministerial identificava-se. ainda mais. com aquele diagnostico, 

chegando a ser mais contundente em suas declaracoes e documentos, quanto a 

superioridade do mercado frente ao Estado. do que as posicoes do governo anterior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A economia brasileira estd sadia, mas o governo esid 

enfermo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 diagnostico sobre a causa fundamental da doenca 

inflaciondria jd foi feito. E a desordem financeira e 

administrativa do selor publico, com sens muftiplos 

sintomas"(BRASIL J993) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A questao, de agora por diante, tinha contornos diferenciados. A economia 

brasileira (leia-se o setor privado) estaria muito bem. Ja o Estado, estaria enfermo e em 

decorrencia dessa enfermidade. surgia o problema inflacionario que, por sua vez, seria o 

responsavel pela falta de crescimento. pela ma distribuicao de renda, enfim. pela falta de 

equidade social no pais. 

Temos que observar o quanto o discurso contra o Estado e a favor das atividade 

privadas estavam enraizadas na nova equipe ministerial61., mesmo o documento 

salientando para praticas nao tao sadias dos bancos e das empresas. 

Diante de tal concepcao. a hierarquizacao de agdes para iniciar-se o processo de 

promocao da equidade social era bem mais nitido e ate mais etapista do que o 

observado. anteriormente. na fala da Ministra da Economia do govemo Collor. 

: > : A unica alusao a um compromeumcnio das elites no processo de recupcracao da economia so aparecia 

no mcio do documento. apos a cxposicao da sua mensagem principal: "Por Jim, a evasan fiscal nao pode 

amtinuar transferindo para os assalahados uma parcela desproporcional da cargo tributdria, nem 

proporcionando a certas empresas uma vantagem competitive espuria em relacao dquelas que cumprem 

suas obrigacdes " (BRASIL. 1993). 
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"A reorganizacao flnanceira e administrative! do setor 

publico tern implicacdes que vao muito a/em do economica. E 

uma tare fa de salvacao national e um desafio politico que pode 

ser resumido nos seguintes termos: 

- O Brasil so consolidara sua democracia e reafirmard 

sua unidade como Nacao soherana se superar as carencias 

agudas e os desequilibrios sociais que infernizam o dia-a-dia da 

poputacao: 

- A dh'ida social so sera resgatada se houver ao mesmo 

tempo a retomada do crescimento auta-sustentado da economia: 

- A economia brasileira so voltard a crescer de forma 

duradoura se o pais derrotar a superinflacao que paralisa os 

investimentos e desorganiza a atividade produtiva: 

- A superinflacao so sera deftnitivamente afastada do 

horizonte quando o governo acertar a desordem de suas comas, 

tanto na esfera da Uniao como dos Estados e Municipios; 

- E as contas publicas so serao acertadas se as forqas 

politicas decidirem caminhar com firmeza nessa direcao, 

deixando de lado interesses menores. "(BRASIL. J993) 

As propostas dirigiam-se, unicamente, ao controle flnanceiro do Estado, 

objetivando o equacionamento do caixa do governo. Nesse sentido, Edmar Bacha, 

membro da equipe, fazia os seguintes comentarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 Ministro Cardoso e sua pequena equipe economica 

initial (da qual o aufor foi membro) decidiram entao adotar uma 

politica economica bastame conservadora e apresentaram o 

Programa de Acao Imediata, com enfase total no ajuste das 

contas do setor publico, cujos desequilibrios eram identificados 

como a causa fundamental da inflacao cronica no Brasil. (...) A 

conclusao era que o controle da injlaqao pressupunha que o 

governo equilibrasse seu programa ex-ante, isto e, mostrasse a 

determmacao politica de cortar do orcamento os excessos de 

gastos que eram previamente erodidos pela inflacao ou 

ftnanciadospelo imposto inflacionario." (Bacha, 1997, p. 13) 

O Piano de Acao Integrada (PAT) consistia em seis eixos de acao, conforme o 

quadro 2 abaixo. 
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QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 - Medidas do PAI objetivando o equilibrio financeiro do Estado. 

| A recuperacao das financas publicas nao e uma mera questao de 

s gastar menos e arrecadar mais. Ela envolve uma ampla 

reorganizacao do setor publico e de suas relacoes com a economia 

privada, incluindo. 

I) corte e maior eficiencia de gastos; 

II) recuperacao da receita tributaria; 

Iff) fim da inadimplencia de Estados e Municipios em relacao as 

dividas com a Uniao; 

IV) controle e rigida fiscalizacao dos bancos estaduais; 

V ) saneamento dos bancos federais; 

VI) privatizacao. 

O conjunto de medidas que se apresenta a seguir enfrenta esse 

desafio a partir da sua vertente mais ardua: o estabelecimento da 

verdade orcsmentaria nas contas da Uniao. tanto pelo lado da 

despesa como da receita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i I 
Fomc.BR.4SrL. 1993 p. 199. 

Desse conjunto de medidas, so o corte eT talvez, maior eficiencia de gastos e 

recuperacao da receita tributaria foram feitos imediatamente. Os outros itens foram mais 

cartas de intencoes e demonstracoes de atitudes, cujos efeitos sob re o orcamento so se 

verificariam a medio prazo. 

Quanto ao controle de gastos, o govemo retificava a posicao da gestao anterior, 

no sentido da repressao e supressao das fontes. Quanto a recuperacao da receita, 

implementava medidas no sentido de tornar a maquina arrecadadora mais eficaz e 

previa-se de aumento de impostos. Apesar de assinalar as distorcoes do si sterna 

tributario national, alto indice de regressividade, sonegacao e uma base minima de 

incidence a. nao fora tomada nenhuma medida conretiva^. 

O governo esperava, com essas medidas, alcancar o equilibrio orcamentario, 

para, a partir dai, conquistar etapas seguintes na sua hierarquia de prioridades e de 

possibilidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O governo etitende que, com efetiva implamacao desie 

Programa de Acao /mediata e a progressiva melhora das con las 

publicas, o adicional de risco atualmente cobrado pelos 

^ O governo reinctia inodificacoes mais profundas na ordem tributaria para o processo de Rcvisao 

Constilucional. 

http://Fomc.BR.4SrL
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mercados financeiros caird. e por isso o Banco Central deverd 

praticar taxas de juras internas que cada vez mais se aproximem 

das taxas internacionais para prazos equivalentes de aplicagdo. 

Do mesmo modo, o Banco Central evitard que a 

supen'alorizacao camhial afete negattvamente as exportacdes 

brasileiras. A des\alorizacao cambialdeve. em principia. seguir 

a inflacao e cair junto com ela. na medida em que aumenta a 

confianca do publico na aplicacao efetiva do programa de acao 

do governo "(BHASIL. 1993) 

Contudo, diante do pouco alcance que o Programa teria nas contas do governo 

de imediato. ainda em 1993. o governo propoe e implementa um aumento de impostos 

por conta do lancamento do imposto provisorio sobre movimentacdes financeiras 

(IPMF) e cria o Fundo Social de Emergencia (FSE). Com o IPMF, aumentaram os 

impostos de forma indiscriminada. atingindo a todos que realizassem operacoes 

bancarias. 

O Fundo Social de Emergencia representava uma retencao de US$ 15 bilhoes do 

repasse para Estado e Municipios 6 3. Apesar da sua denominacao de Social e do discurso 

utilizado no momento de aprovacao, o fundo mantinha-se na direcao de cortes e 

supressao de despesas, muitas vezes dos gastos sociais. 0 objetivo do governo com o 

lancamento do fundo era driblar os repasses constitutionals a Estados e Municipios, 

esperando. com isso. equilibrar o orcamento fiscal, condicao importante, segundo a 

equipe economica. para um futuro piano de estabilizacao. 

"O primeiro estdgio consistiu em equilibrar o orgamento 

fiscal operational ex-ante, por intermedia de cortes profundos na 

propasta orcamentdria para 1994. A implementacaa desses 

cartes exigiu a aprovacao pela Ca?tgresso de uma emenda 

constitutional (FSE). permitindo a esterilizacao para os anas 

fiscais de 1994 e 1995. de 20% das destinacdes orcamentdrias. 

A fmalidade dessa primeira etapa era demonstrar a 

capacidade de o governo federal executar as despesas orcadas 

sem precisar das receitas geradas pela inflacao." (Bacha, 1997, 

p. 19) 

O Fundo. inicialmente. tinha uma duracao prevista ate o final de 1995. porem foi 

prorrogado, com o nome de Fundo de Estabilizacao Fiscal, ate 30 de junho de 1997. 

* 3 Segundo o Ministerio da Fa/cnda. ja no exercicio de 1993. conseguia-se o equilibrio das contas 
governanieniais. Chegava-sc a um supera\it operacional do setor publico (Uniao. Estados. Municipios e 
Empresas Estatais) igual a0.25% do PIB(BRASfL. 1993). 
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Apos aprovacao do FSE, o governo avanca para a terceira fase do seu programa de 

estabilizacao, lancando a Unidade de Referenda de Valor (URV). 

A economia brasileira apresentava um forte grau de indexacao. Para alguns 

economistas. essa situacao. apesar de proteger ativos do processo inflacionario, 

ecernizava a memoria inflacionaria nos agentes economicos64. Dai decorria uma 

situacao complicada: a medida que a indexacao protegia os ativos da inflacao de hoje, 

projetava essa inflacao para o amanha. Contudo, essa indexacao nao era realizada por 

um indicador apenas, eram varios indicadores, cada vez mais aperfeicoados e voltados 

para setores especificos da economia. Alem disso, o momento da recomposicao dos 

ativos era diferenciado. Como resultado. quando alguns setores realizavam suas 

correcdes e chegavam ao pico de seus ativos, outros estavam no piso. Essa dessintonia 

realimentava constantemente o processo inflacionario. 

Desindexar a economia sem vulnerabilizar os ativos diante do processo 

inflacionario e garantir uma coerencia entre os precos relativos constituia-se no grande 

desafio dos Pianos de Estabilizacao experimentados na economia brasileira. A Unidade 

Real do Valor surgiu com o objetivo de realizartal empreitada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A principal finalidade da Segunda eiapa do piano era 

alinhar os precos relativos mais importantes da economia, uma 

vez que a existencia de contratos indexados com datas de 

reajuste diferentes implicava uma grande dispersao desses 

precos a qualquer momento do tempo, com alguns deles tendo 

sido reajustados recentemente e outros apresentando uma grande 

defasagem. Em tais circunstdncias, uma subita interrupcao do 

processo inflacionario surpreenderia alguns precos em seu valor 

de pico e outros no vale. Tais desalinhamentos de precos 

tenderiam inevitavelmente a impor pressdes inflacionarias 

adicionais. na medida em que cldusulas previas de reajuste 

continuartam a forcar para cima os precos defasados. Esse 

mecanismo de indexacao nao-sicronizado fornecia o chamado 

componente estrulural associado ao deficit operational ex-ante 

do or camento federal. "(Bacha, 1997, p. 21) 

Esse e o principio basico do defense res da tese da inercialidade da inflacao brasileira Dessa forma, 
politicas de controle de cunho onodoxo. como supressao do credito. juros altos, seriam ineficazes. Diante 
desse caralcr inercial da inflacao brasileira. o controle mais eficiente passa pela necessidade de apagar a 
njemoria inflacionaria dos agentes economicos. 
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A URV foi lancada em 1° de Marco de 1994°". IniciaJmente, tratou de 

superindexar a economia. Reajustada diariamente de acordo com a variacao do cambio, 

assumiu a fun9ao de unidade de conta que a moeda inflacionada havia perdido. 

Comecou a ser utilizada na conversao dos saiarios e beneficios previdenciarios, 

estendendo-se, posteriormente, aos precos privados, aos contratos pre-fixados e pos-

fixados, aos contratos financeiros. as tarifas e precos publicos e, finalmente, aos 

contratos continuados com clausulas de reajuste. 

Com isso, foi assumindo a condicao de indexador unico da economia. Desde 

quando os precos e contratos foram sendo transformados em URV, acontecia um 

realinhamento dos precos relativos dos bens e servicos. Segundo o governo, o 

pressuposto basico do Piano Real, na fase da URV, foi o da neutralidade distributiva. 

Para evitar as distorcoes que comprometeram o exito de outras politicas anti-

inflacionaria. notadamente o Piano Cruzado. seria essencial que a conversao dos 

contratos para URV nao interferisse no equilibrio econdmico das relacdes reguladas por 

esses contratos"". 

A URV cumpriu seus propositos, realinhou os precos relativos, tomou-se o 

indicador referential para economia, e, com isso, conseguiu eliminar o componente 

inertial da inflacao e baixar a inflacao, criando as condicdes de reunifica9ao das 

principais fun9des monetarias em uma unica moeda. 

Apos quatro meses de utilizacao da URV. o governo achou que o componente 

inercial da infla9ao estava controlado67 e chegava a hora de unificar em uma nova 

unidade monetaria as tres fun9oes basicas da moeda. Em 1° de julho de 1994, a URV e 

transformada em Real, a nova moeda brasileira6*. 

A e.xposicao de motfvos da URV (n° 395). foi lancada em 7 de dezembro de 1993. transformada na 
Medida Provisoria n° 434. de 28 de fevereiro de 1994. e foi aprovada na forma de Lei sob o n° 8.800 em 
27 de maio de 1994. 

Essa fase e aplaudida por economistas das \ ariadas matizes. Consideram o grande feito do processo de 
esiabili/acao. Segundo Dclfim Neto (1997). a equipe do governo conseguiu os efeilos de uma 
liipeiiiiflacao scm necessariamente o pais ter passado por ela. 
^ Com o lancamento da nova moeda . o governo dava mais um passo para o fim da indexacao na 
economia eliminando a maioria dos indexadores cxistentes ale entao. 
8 8 A cscollia da data do lancamento do Real teve uma forte componente politica para prhilegiar o 
Ministro da Fazcnda. Fernando Henrique Cardoso, candidado as eleicoes presidenciais de outubro. 
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Dessa forma, podemos apontar que ao Jongo dos tres governos foram mantidos e 

acelerados os pontos da agenda neoliberal implantada por Collor. E longe de agregar 

uma nuanca mais social, pautada por um projeto national, como especulavam as 

analises que vimos anteriormente. o periodo FHC avancava na adocao completa dos 

principaJs pontos do Consenso de Washington. 

O governo Itamar Franco, em linhas gerais, deu continuidade as acoes do 

governo Collor, apesar de toda tentativa de construcao de uma imagem diferenciada 

entre os dois periodos. Claro que nas questdes ericas nada foi comparavel com a acao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Cacador de Marajds". Porem. quanto ao estatuto teorico do governo. as medidas e as 

estrategias foram as mesmas Houve diferencas de ritmo, intensidade, em uma ou outra 

acao. mas prevaleceu a logica do Consenso de Washington, condicionando uma 

rneihora na equidade social ao crescimento economico e esse a estabilidade 

macroeconomica. associada a liberalizacao da economia e a diminuicao da presenca do 

Estado nos setores produtivos. 

Assim. num quadro sintese sobre o periodo Itamar Franco, nao encontraremos 

grandes diferencas com uma sintese do governo Collor. Os governos direcionaram suas 

acoes na tentativa de estabilizar a economia, implementaram politicas visando 

intensificar a liberalizacao economica. a privatizacao das empresas estatais e a reforma 

administrativa. 

O grande feito da gestao Itamar foi conseguir, em julho de 1994, faltando seis 

meses para o termino do seu mandato. uma estabilizacao da inflacao que afetou, 

sobremaneira. as pessoas. principalmente por uma questao psicologica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Implementacao do Real 

O Piano Real constitui-se numa nova tentativa de organizar a economia 

brasileira. visando deter a trajetoria ascendente da inflacao, recuperar as bases do 

crescimento sustentado a longo prazo (PIB, investimentos, emprego e produtividade) e 

reduzir os desequilibrios sociais. A implementacao do Real ganhou contomos bem 

distintos dos pianos de estabilizacao anteriores. por ser feita por etapa (ajuste fiscal e a 

URV. como vimos anteriormente), evitando choques na economia: seja por 

congeiamento, desvalorizacao, confisco, seja por outra medida. 
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Para sustentacao da nova moeda, o governo atrelou-a ao cambio, criando a 

paridade de R$ 1,00 = USS 1,00. O govemo comprometia a emissao da moeda as 

reservas cambiais. Assim ficava estabelecido na medida provi son a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Art. 3-0 Banco Central do Brasil emitird o REAL 

mediante a previa vinculacao de reservas internacionais em 

valor equivalente. obsen-ado o disposto no art. 4. 

5 1 - As reservas internacionais possiveis de utilizacdo 

para a composicao do lastro para emissao do REAL sdo os ativos 

de liquidez international denominados ou conversiveis em 

dolares dos Estados Unidos da America. 

S 2 - A paridade a ser obedecida. para fins da 

equivalencia a que se refere o caput desse arrigo, sera de um 

dolar dos Estados Unidos da America para cada REAL emitido. 

S 3 - Os rendimentos resultantes das aplicacoes das 

resen'as vinculadas nao se incorporarao a est as. setido 

incorporadas as reservas nao vinculadas administradas pelo 

Banco Central do Brasil. "(BRASIL. 1994) 

Essa sobrevalorizacao ajudou a derrubar a inflacao, provocou a redu^ao dos 

precos dos produtos importados, forcando a queda dos precos intemos; favoreceu as 

empresas na imporracao de maquinas e equipamentos (mais baratos), contribuindo para 

intensificar a modernizacao das industrias e aumentar-lhes a produtividade, a eficiencia 

e a competitividade. 

Essa ancoragem cambial foi possivel pelo grande volume de reservas cambiais 

que o govemo conseguira acumular nos ultimos tempos, fruto do excesso de liquidez no 

mercado financeiro international6 9 Esse acumulo pode ser constatado no grafico 1 

abaixo: 

6 9 O fechainento do acordo da dhida externa com os credorcs extemos. apos varios anos. lambem 
coniribuiu para o iluxo de capital estraneeiro para o Brasil. 
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GRAFICO 1 - Reservas 

Internacionais 1989-1996 

59 90 91 92 93 94 95 96 

• Caixa Q Liq. Intern. 

Como podemos observar, as reservas internacionais que em 1991, antes do fechamento 

do acordo da divida. estavam no patainar de US$ 9.4 bi. foram incrementadas de forma 

significativa em 1992. alcan9ado o patamar historico de US$ 23,7 bi, continuando a 

crescer ate chegar, em 1994, proximo de US$ 40 bi. O gratico apresenta as reservas 

internacionais em dois conceitos: caixa e liquidez interna. O conceito caixa. significa a 

quantidade de reservas disponiveis no Banco Central. O conceito de liquidez interna 

leva em conta as reservas disponiveis no Banco Central mais os haveres representado 

em 

titulos de medios e longos prazos. Essa quantidade de reservas dava o aval a politica 

monetaria do governo ao estabelecer a paridade com o real, ou seja, as emissdes de 

dinheiro nao seriam as custas do deficit. Tambem podemos constatar o aumento 

continuo das reservas ate o ano de 1996. fruto da politica de atracao de capitals no 

mercado international que foi intensificado a partir do Piano Real. 

As consequencias imediatas do lancamento da nova moeda foram extremamente 

positivas. levando alguns observadores a euforia. De imediato. conseguiu o controle da 

inflapao. Em julho de 1994, os varios indices de precos detectavam uma inflacao mensal 

na casa dos 50% mensais: apos o Piano Real, registraram uma inflacao mensal na casa 

dos 2%. O quadro 3 abaixo demonstra tal evolucao em varios indices de verificacao 

mensal da inflacao. 
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QUADRO 3 - Indices de Preco
70
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Periodo IGP-DI j IGP-M IPC-FIPE IPC-r INPC 
94/jun. 46,60 45,21 50,75 48,24 

Jul. 5,47 4,33 6,95 6,08 7,75 
ago. 3,34 1,95 1,95 5.46 1,85 
set. 1.55 1.75 0,82 1,51 1,40 

out. 2.55 1.82 3,17 1.86 2,82 

2,47 2,85 3,02 3,27 2,96 

dez. 0.57 0,84 U 5 2,19 1,70 
Fonte: Ministerio da Fazenda' Balanco dos 12 ineses do Real. 

A reducao imediata nos niveis inflacionarios resultou num aumento do poder 

aquisitivo, principalmente dos extratos mais baixos da populacao, propiciando um 

aumento da demanda, desde quando o poder aquisitivo dos salarios foi preservado e ate 

aumentado. Para muitos, esses resultados foram possiveis gracas ao fim do imposto 

inflacionario. uma especie de taxa que recaia com mais forca sobre a populacao de 

baixa renda, que nao tinha como se proteger das altas taxas de inflacao, por nao ter 

acesso aos instrumentos financeiros do mercado (conta bancaria remunerada etc). O 

governo fez a seguinte leitura desses fatos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A nova moeda trouxe um substantial ganho para o 

irabalhador. Alem de o saldrio deixar de ser corroido 

mensalmente pela inflacao. as classes de renda mais baixas 

foram favorecidas pelo aumento de 54% no valor do saldrio 

minimo - passou de RS 64,79, em julho de 1994, para RS 100,00, 

em maio de 1995 - epela queda de cerca de 5% no valor da cesta 

hdsica, ocorrida nos ultimos 12 meses. A combinacdo desses 

fiitores redundou em expressivo crescimento do poder aquisitivo 

fquase 60%) dos trabalhadores de menor renda, ao longo dos 

ultimos 12 meses, sobre os produtos da cesta bdsica 

O valor da cesta bdsica, em 1° de julho de 1994. era de 

RS 106,95. Em 30 de junho de 1995. opreco da cestaha\ia caido 

para RS 100.78." (BRASlLMinisterw da Fazenda. 1995) 

0 IGP-DI: indice Geral de Precos-Disponibibdade Interna, apurado pela Fundacao Genilio Vargas (FGV) 
do Rio de Janeiro. 
IGP-M: Indice Geral de Precos do Mercado. da FGV. 
IPC-FIPE: indice de Precos ao Consumidor. da Fundacao Instituto de Pcsquisas Economicas (FIPE). 
Unh ersidade de Sao Paulo (USP). 
IPC-r: Indice de Precos ao Consumidor do Real (deixou de ser apurado desde o dia 1° de julho dcste ano). 
INPC: Indice Nacional de Precos ao Consumidor. da Fundacao Instituto Brasilciro de Geografia e 
Estatistica(IBGE). 
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Por outro lado, as organizacoes dos trabalhadores e alguns criticos do governo 

relativizaram os dados, dando outra interpretacao para o fato, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" (...) O primeiro ponto a destacar e que, apesar de 

mint os analisias lemarem desqualificar o IPC-r como indexador 

de perdas salariais, esias ocorreram. Na verdade, elas 

acomeceram principalmente na virada da URV para o Real. 

Mas nao devemos esquecer que a URV e parte integrante do 

piano de estabilizacao e que uma de suas funcoes era 

exatamente evitar que as perdas acontecessem. Neste sentido. 

nao houve erro tecnico na introducao do IPC-r, como que rem 

fazer acreditar alguns. Por outro lado, tambem nao errou o 

IBGE no calculo do indice. como quiseramfazerparecer outros. 

Se algum erro houve foi no desenho da politica salarial apds a 

introducao do Real e na timidez do piano em atacar a origem do 

problema: o cardter conflitivo das relacdes de trabalho no 

Brasil. Mas isso nao foi um erro. e sim uma__escolha." 

(Camargo. 1994. p. 24)_ 

A argumentacao do governo e correta, ou seja, dado o salaiio de julho e a 

reducao do indices inflacionarios a partir dessa data, ocorre a manutencao do poder 

aquisitivo dos salarios e se associado a isto houver aumentos de salarios ou reducao dos 

precos, estaremos diante de um ganho incontestavel. Por outro lado, as argumentacoes 

das organizacoes dos trabalhadores acrescentam outros elementos a discussao. Elas 

argumentam que nao se deve avaliar as perdas ou ganhos salariais a partir de um iinico 

mes. Quando o governo instituiu a URV, os salarios foram reajustados pela media, e 

dessa forma, acarretou perdas. Alem disso, no periodo de vigencia da URV. tambem 

ocorreram perdas que nao foram recompensadas. Dessa forma, os salarios de julho de 

1994 representavam um poder aquisitivo menor do que o ultimo quadrimestre de ano de 

1993. Entretanto, esse poder aquisitivo seria preservado de agora em diante, enquanto 

permanecessem as baixas taxas de inflacao e para aqueles que continuassem 

empregados. 

0 aumento do poder aquisitivo associado a expansao do credito e da 

possibilidade de compras com prestacoes fixas'1 levaram a um aumento da demanda. 

' A respcito da expansao da deinanda Beluzzo laz os seguintes comentarios: 'Por coma da estabilizacao 

subita. os salarios que nao eram protegidos contra a inflacao ganham um poder de compra enorme. Ao 

mesmo tempo obsen-a-se um impulso ao endividamento muito rapido, como se as condicdes fossem as 

anleriores (isso ocorreu na Argentina lambent), e quando as pessoas se dao conta as circunsldncias 

mudaram e ha o risco de uma crise de credito." (Xovos esludos CEBIiiP. n 44p. 51) 
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que, por sua vez, fizeram com que o desempenho da economia tambem experimentasse 

taxas ascendentes. Essa constatacao pode ser verificada em diversos campos. O PIB 

cresceu 5.67% em 1994, com o setor industrial apresentando expansao de 7%. Com 

base em dados do rBGE, verifica-se que o setor de bens duraveis liderava ate marco o 

crescimento industrial estimuiado pelo Piano Real, acumulando expansao de 29.7%. No 

entanto. o setor de bens de capital, responsavel pela ampliacao da capacidade de oferta 

da economia, tambem teve expressivo crescimento, alcancando a taxa de 27,2% naquele 

periodo. 

O govemo ainda anunciava outros dados que corroboravam o sucesso inicial do 

piano, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Pesquisa Mensal de Emprego (PME), da Fundacao 1BGE, 

mostra que. no periodo entre junho de 1994 e abril de 1995. nos 

regides metropolitanas, o aumento real de salarios foi de 12.02%. 

( deflacionado pelo INPC). para os trabalhadores com carteira 

assinada. Maiores foram os ganhos dos trabalhadores do setor 

informal da economia. cujo poder aquisitivo e bem menor. Em 

media, os rendimentos reais dos trabalhadores que nao tern 

carte ira assinada aumentaram em 20.80 %. enquanto a renda 

daqueles que trabalham por conta propria teve um crescimento 

de 45.48 %, naquele periodo. Em termos medios. a massa de 

salarios nas regides metropolitanas cresceu 21.4%. entre junho 

de 1994 e abril de 1995. 

O nhef de ocupacao nas regides metropolitanas, tambem 

segundo a PME, acusou incremento medio de 3.3%, entre junho 

de 1994 e abril de 1995. A ocupacao para empregados com 

carte ira aumentou em 2.16%. Para empregados sem carte ira, o 

crescimento foi de 6.13%. na medida que. os trabalhadores 

autonomos tiveram o ntvel de ocupacao amp/iado em 2,65%. A 

taxa de desemprego nas regides metropolitanas, que era de 

5,42% em junho de 1994, caiu para 4,35%, em abril de 

1995. "(BRASIL Ministerio da Fazenda. 1995). 

Portanto, o piano promoveu sinergias positivas em cadeias. diminuicao da 

inflacao. preservacao do poder aquisitivo dos salarios, restabelecimento do credito, 

aumento das vendas, crescimento da economia, aumentos de empregos, melhora na 

arrecadacao que aumentou 11,5% em 1994 em relacao ao ano anterior. 
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Segundo VasconcelloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el al (1996), contribuiu para o sucesso do real, alem da 

liquidez international e o acordo da divida. o processo de abertura iniciado no governo 

Collor. assim como, indiretamente. a recessao provocada nesse periodo. 

"O processo de abertura economica iniciado no Governo 

Collor. num quadro de recessao economica, como foram os anos 

de 1991 1992. teve fortes impactos sobre a logica de formacao de 

precos na economia, tamo no que diz respeito a capacidade dos 

empresdrios de repassarem os aumentos de custos para precos, 

como ao poder dos sindicatos em suas pretensoes salariais." 

(l
r

asconcellos, Gremaud e Toneto Junior. 1996. p. 231) 

Ja Sayad (1997) debita o sucesso do piano ao restabelecimento da ordem 

economica. gracas ao soerguimento das funcoes da moeda (unidade de conta e de 

reserva de valor), pois, dessa forma, possibilitava operaci on alidade nas trocas. Sayad 

discorda de interpretacao frequente que aponta a supressao do imposto inflacionario 

como principal trunfo do piano, 

"O sucesso politico de todos os pianos de estabilizacao, e em 

especial o svcesso politico do Piano Real, o unico de longa 

duracao, deve ser atribuido ao restabelecimento da ordem 

economica e nao aofim do 'imposto inflacionario'. A maioria 

da populacao apoia Estados eficazes, mesmo que autoritdrios 

ou ditatoriais. Analogamenie, a populacao apoia o fim da 

inflacao, independentemente dos ganhos de imposto 

inflacionario "(Sayad, 1997, p. 76) 

Ele prossegue, apontando a singularidade do Piano Real frente aos pianos de 

estabilizacao experimentados pela economia brasileira, 

"O sucesso de qualquer piano de estabilizacao depende da 

estabilizacao de um preco nominal relevante: saldrio ou 

cam bio. (...) Jd que salarios e cdmbio nao podiam ser 

eficazmente estabilizados. todos os Pianos, com excecao do 

Real, usaram o congelamento de precos, tenlando ftxar, em 

termos nominats. todos os precos. Todos fracassaram. So a 

solucao da crise da dh'ida externa permitiu a fixacao bem-

sucedida do cdmbio em julho de 1994. "(Sayad, 1997, p. 79) 

Contudo. adverte que a equacao que possibilitou o Piano Real nao pode ser 

mantida infinitamente, 

"A utilizacao da taxa de cdmbio como preco nominal a ser 

fixado nao pode ser analisada como solucao defmitiva e estdvel, 
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pois estd sujeiia as instabilidades do mercado financeiro 

international. E, entretanto. a unica solucao disponivelpara as 

economias latino americanas em geral e do Brasil em 

particular "(Sayad. 1997, p. 79) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura de Sayad sobre as questoes inflaci on arias de uma forma geral, (vista no 

capitulo anterior) e de forma especifica do Piano Real que acabamos de verificar, 

corroborando com o que haviamos dito anteriormente. constata que a estabilizacao do 

cambio derivava diretamente da quantidade de reservas cambiais no Banco Central. 

Para isso. o govemo adotou altas taxas de juros para atrair capitals com intuito de 

rnanter as reservas nacionais elevadas. 

O sucesso inicial do Piano Real fortaleceu as formulacoes reinantes na equipe 

do govemo. o discurso proferido na midia e em certos setores da academia. de que a 

estrategia do Consenso de Washington se mostrara eficiente e essas medidas 

consriruiam-se no unico caminho possivel de conduzir o pais para a retomada do 

desenvolvimento. Aperto fiscal, controle da inflacao, estabilizacao monetaria e, de 

agora por diante, crescimento economico. Contudo, a diminuicao dos indices 

inflacionarios nao significou a abertura de uma nova rota de desenvolvimento para o 

Brasil e. como ja assinalamos, revelava uma contradicao com as teses do Consenso de 

Washington, quando alimentava o controle macroecondmico. Ou seja, a estrategia 

seguida desde o govemo Collor, enfim, revelara-se eficiente para conter a inflacao, 

porem criava obstaculos para os passos seguintes. 

.As reservas elevadas e abertura comercial possibilitaram importacao, que veio 

suprir a demanda e forcar a concorrencia nos setores onde repiques inflacionarios 

resistiam. Em contrapartida, a manutencao da atratividade de capitais levou a 

necessidade de taxas de juros elevadas. que trouxe consigo toda perversidade contra os 

investimentos produtivos e as dividas do govemo. 

Essa necessidade revelava-nos uma contradicao frontal com a pregacao da 

equipe economica, pois juros altos incidindo sobre o deficit govemamental, 

significariam dividas mais altas. No PAL, a equipe enfatizava o contrario, 

"A equacdo govemamental para alcancar fases de crescimento 

passava pelo equilibrio das contas, reducao dos juros e 
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desvalorizacao do cdmbio visando sucesso da 

exportacdes. "(BRASIL, 1993) 

Como os deficits goveraamentais sempre foram apontados como um dos 

principais causadores da inflacao, obstaculo ao invesrimento e ao crescimento 

econdmico. impiementar um programa de estabilizacao que estava baseado na 

necessidade de juros altos, constituia-se numa "operacao enxuga gelo". Pois, ao passo 

que se buscava diminuir o deficit com cortes de gastos de custeio, investimentos socials 

e vendas de ativos. incrementava-se uma politica economica que urgia por juros altos. 

Talvez o componente eleitoral tenha falado mais alto. A vontade de manter-se no 

poder fez com que a equipe desenvolvesse um piano, rapido e eficiente, voltado a 

diminuir as taxas de inflacao sem tantas preocupacoes com a eficacia deste na 

estabilidade macroeconomica. Caso essa explicacao seja aceita como verdadeira, temos 

configurado um novo tipo de populismo na .America Latina. Em fiincao da disputa 

eleitoral, buscou-se atender a um reclame popular, mesmo que a forma para conseguir 

tal intento acarretasse prejuizos para coletividade no futuro. Os desdobramentos dessa 

opcao veremos adiante. 

Segundo Chico de Oliveira. o exito inicial seria o principal problema do piano: 

"Em primeiro lugar, eu diria que o maior risco do Piano 

Real e que e/e teve exito. Isto porque o governo estd 

fluidificando. Isso e um progndstico que eu tinha um ano atrds, e 

acho que se confirmou. O Governo ftcou prisioneiro do exito. 

Pode ser um exito precdrio, a custa dessas aliancas ad hoc, 

atraves de negociacdes que tern que ser reiteradas a cada dia, 

mas e um exito que o tornou prisioneiro. Tomou prisioneiro do 

ponto de vista de que nao pode sair mais daquele caminho, 

durante um certo tempo. E isso tern muitos riscos, conforme as 

exposicdesdos que me antecederamjd evidenciaram. Oprincipal 

dos quais, a men modo de ver, e que o exito, na forma que estd 

dada, re ma a favor da mare conservadora. Socio/ogicamente. a 

estabilidade e conservadora. e isso rema a favor da diftculdade 

de introduzir mudancas - que tern que set; na verdade mais 

ousadas. Isso torna o governo, em primeiro lugar, prisioneiro do 

prdprio piano, e prisioneiro das aliancas que ele precisa para 

mant e-lo. Nesse sentido. o exito reduz sever amente a mar gem de 

manobra do governo, ao inves de amplid-la" (Novos Esludos 

CEBRAP,44,'p.57) 
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Com os primeiros resultados do controle inflacionario, pensou-se que, trilhando 

a cartilha do Consenso de Washington, estaria sendo iniciado um novo ciclo de 

desenvolvimento no Brasil. E relativo a esse ponto que Chico de Oliveira se refere 

quando afirma que o piano caminha para ser prisioneiro do seu sucesso. Desde entao, 

nao precisaria de politicas e estrategias para o desenvolvimento. Doravante, o mercado 

se encarregaria de criar as condicoes para retomada do desenvolvimento. Sobre esse 

ponto, Antonio Barros de Castro faz os seguintes comentarios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os chamados pais do Real certamente nao dispunham 

de uma visdo ou proposta estrategica, no que concerne ao 

crescimento da economia. E isto poderia ser facilmente 

justificado, antes de mais nada. pelo fato de que a derrata da 

inflacao de ha muito passara a ser entendida como precondicao 

para retomada do crescimento. 

Sluitos, porem, dentro ou fora do governo, iam muito 

alem dessa posicao. Para e/es, a economia de mercado (que 

estaria. finalmenie. sendo implantada no pais) e um sistema auto-

impulsionado e. mais que isso, autocorrighel. Se assim e. faz 

pouco ou nenhum sentido pretender estahelecer estrategias 

singulares de crescimento. Cabe apenas, na stmploria e 

arrogante formula preferida por alguns, 'fazer o dever de 

casa "."(Castro, 1997) 

Nesse mesmo sentido. Luis Gonzaga Belluzo faz os seguintes comentarios: 

"£w nao vejo o governo Fernando Henrique, no que 

respeita a administracao da economia, como constituidopor uma 

equipe homogenea. Hd distintospontos de vista dentro da equipe. 

Ha uma ala radicalmente liberal, que prega que o processo de 

substituicao das importacdes foi um erro e que a industria 

brasileira e artificial, e para esses o melhor e nem falar em 

politica industrial, porque o certo e abrir mesmo o mercado e 

introduzir a concorrencia. Esse grupo, devido ao sucesso do 

programa de estabilizacao, tern uma preeminencia em relacao a 

outra fracao, o que impede que sejam tomadas iniciativas na 

direcao de fazer com que a economia se desenvolva pelas 

beiradas - porque o fato e que nos nos desenvolvemos, ao longo 

desses ultimos sessenta anos. fazendo o contrdrio do que nos 

recomendaram. 

Hd dentro da equipe economica uma fracao cuja visdo e 

de que, uma vez estabifizada a economia, nos vamos 

automaticamente recuperar a capacidade de crescimento. Essa 

parece uma interpretagao ingenua do que estd aconlecendo no 
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mundo em materia de redistribuicdo de industrias e de politicas 

dos Estados em relacdo as suas respectivas industrias " (Novos 

Estudos Cebrap -n° 44) 

Vimos que a fala de Beluzzo aponta para a hegemonia da ala liberal da equipe 

economica, que joga todas as fichas para recuperacao da economia brasileira na 

soberania do mercado. Sobre essa questao, existe discordancia, por exemplo, a analise 

que aponta o Estado brasileiro como o empresario schumpteriano: desde quando ele e 

levado a ficar fora das questoes relativas ao desenvolvimento, a economia nacional 

perde seu principal agente inovador. 

O periodo de Itamar Franco conseguiu elevar as taxas de crescimento do produto 

em 4,2% em 1993 e 6?0% em 1994. Esse crescimento tambem foi observado no produto 

per capita, 3,4% em 1993 e 4,3% em 1994'". A taxa de investimento alcancou o patamar 

de 14.4% e 15.3% do PD3 em 1993 e 1994. respectivamente. significando um 

crescimento de 2.85% e 6.25% respectivamente. Apesar de estar aquem dos patamares 

dos anos oitenta (18%), representava uma inversao na tendencia declinante dos anos 

anteriores. Coroando esse processo. as taxas de desemprego caem de 4,39% em 1993. 

para 3,42% em 1994. As distincoes entre o governo Collor e o de Itamar ficaram por 

conta do resultado de cada gestae Collor finalizou sua administracao com o Brasil 

experimentando o aprofundamento da recessao e um processo inflacionario ascendente, 

enquanto Itamar Franco passava para seu sucessor um pais com queda nos indices 

inflacionarios. o que representou um aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores e 

um crescimento do PEB. 

O sucesso economico do piano irradiou-se para a esfera eleitoral e, apos tres 

meses, o entao ministro da fazenda e eleito Presidente da Republica. Fernando Henrique 

Cardoso foi o maior beneflciario do Piano Real, conseguindo eleger-se no primeiro 

turno com 54% dos votos. numa eleicao em que antes do lancamento do piano, a vitoria 

do candidato de oposicao ao governo, Luis Inacio Lula da Silva, da Frente Brasil 

Popular'', era rid a como certa. 

Dados do D3GE/FGV/SECEX 
7 3 A Frente tinha como principals inlegranies: Partido dos Trabalhadores (PT). Partido Comunista do 
Brasil (PC do B). Partido Socialista Brasileiro (PSB). 
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Apesar do sucesso, ja em dezembro de 1994, o piano acarretava problemas ao 

controle macroeconomico da economia. Sobrevalorizacao cambial. juros altos, aumento 

da divida publica e deficit na balance comercial apresentavam-se como descompassos 

daquela orquestrasao, que teriam de ser resolvido pelo novo maestro, com posse 

marcada para o dia 1/01/95. 

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso assumia a presidencia num ano distinto 

para economia brasileira. Enfim, conseguiu-se dominarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o rigre" da inflacao. Apos 

varios pianos e diversas tentativas, o processo inflacionario experimentava sensivel 

queda. Seria a primeira vez, em muitos anos, que se iniciaria uma administracao sem a 

companhia de altas taxas de inflacao. Como podemos visualizar no grafico 2 abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G R A F I C O 2 - Inflacao Mensal e Pianos Economicos 

I N F L A C A O M E N S A L 

Corrtpara^So com pianos de establfizaglo anienoies zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{ -Sit t33* 'tt<& !>M 15*8 US' I90J 'vC-3 iH4 » M 6 !3d£ t!M? iv*>J; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 

B*n tes«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dc Rdtefl Fpt nssr?ta? be janA5 a naic#99 
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Os anos de 1985 (initio do govemo Samey), 1990 (initio do govemo Collor) e 

1992 (initio do govemo Itamar) periodos iniciais de administracao coincidiu uma alta 

taxa de inflacao, diferentemente do ano de 1995 quando a inflacao registrou 2 pontos 

percentuais ao mes. 

Conduzir o pais para um novo cicio de desenvolvimento. atacando os problemas 

da falta de um esquema sustentavel de flnanciamento. enfrentar a necessidade de 

agregar mais progresso tecnico aos produtos que compoem a pauta de exportacao, 

elevar as taxas de investimento e criar mecanismos que expandissem a economia 

horizontalmente: estes foram problemas que caracterizaram os anos oitenta como a 

decada perdida. e resolve-Ios seria a missao do govemo. 

O cenario desejado pela equipe economica seria o seguinte: controlada a inflacao 

e com a liberalizacao da economia em curso (fim das restricoes ao capital estrangeiro, 

rim dos monopolios, substituicao do Estado pela iniciativa privada nas areas 

produtivas), teriamos um aumento de produtividade. 

O parque produtivo instalado no pais seria reciclado. Com isso, a economia 

brasileira obteria um novo dinamismo, retomaria a posicao superavitaria na balanca 

comercial e, pouco a pouco, a ancora cambial seria deixada de lado, os juros 

declinariam e a economia adquiriria sustentabilidade. Ou seja, a equipe economica 

aposta nos mecanismos de mercado e nos investimentos extemos de boa qualidade para 

a grande transform acao. Investimentos diretos, que possam proporcionar uma 

reatualizacao da estrutura produtiva instalada no pais. 

Admitindo essa estrategia como verdadeira. ainda teria uma questao a ser 

ponderada. O foco das atencoes deve dirigir-se para a questao do tempo. O tempo 

necessario para a reatualizacao produtiva e volta doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA superavits comerciais teriam que 

ser iguais a capacidade do pais de aguentar dispendios com os aumentos da divida do 

Estado e com deficits nas transacoes comerciais. 

Para esse cenario tornar-se verdadeiro. o govemo esperava contar com uma 

aceitacao facil e automatica do seu piano. Imaginou-se que, sendo um "bom piano", 

todos tinham obrigacao de colaborar. Quern assim nao o fizesse, seria atrasado, 

dinossauro e antipatriota. Esperava contar com a sorte e a manutencao das teses do 
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Consenso, agora com a legitimidade das urnas e da pessoa do presidente . Sorte, para 

que os bons ventos da liquidez international continuassem a soprar para as bandas de 

ca. Sorte. para receber a colaboracao dos investidores internacionais, pois o governo 

oferecia-lhes ativos preciosos. com excelentes mercados. a precos no minimo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"camaradas". Essa colaboracao (ou retribuicao) do capital international deveria 

concretizar-se na forma de investimentos diretos. Nunca na condicao de capital volatil. 

Mas cenarios nem sempre ganham identidade com a realidade. Saindo do mundo 

dos desejos e dobrando a esquina da vida real, o piano encontra-se, de imediato, com 

criucas referentes a sua consistencia. sua coerencia e suas possibilidades. desde quando 

a forma como se alcancou a contencao da inflacao provocou series descontroles 

macroeconomicos. Ou seja. a gestao de Fernando Henrique Cardoso, em vez de 

caminhar unica e exciusivamente rumo ao desenvolvimento. teve que se ater a desarmar 

os problemas macroeconomicos potencializados pelo Piano Real. 

Destoando dos resultados positivos. a balanca comercial apresentou resultados 

desfavoraveis. Mes a mes as importacoes aumentavam numa velocidade superior a 

ampliacao das exportacoes, resultando em deficit ja partir do mes de novembro de 1994. 

Nesse sentido. Ciro Gomes, ultimo Ministro da Fazenda do Governo Itamar, que 

acompanhou a implementacao do Piano fazia os seguintes comentarios. 

"Eu nao fiz a abertura comercial estudando o nivel 

drimo da integracao da economia brasileira a economia 

mundial E disse isso com sinceridade na epoca.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Piano Real 

foi lancado, e, como em todas as vezes em que se estabilizou a 

economia. explodiu a demanda. A economia funcionava quase a 

pleno emprego, e havia agio, risco de vo/ta da inflacao, de 

desabastecimento. Comecou a haver uma pressdo generalizada 

por aumento de precos, com a armadilha da reindexacao. Essa 

foi o principal motivo da minha ida para o Ministerio da 

Fazenda. A abertura assustava e ninguem queria fazer. 0 

Ricupero (ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero) flcou 

famoso porque foipego pela parabolica dizendo "O que e bom a 

gente mostra, o que e ruim a gente esconde". Mas, na mesma 

'' Fiori (1994). argumenta que FHC seria a pessoa ideal para assumir a condicao de lider maxiino da 
implantacao das tescs do Consenso no Brasil. devido a sua pscudo aproxiinacao com a esquerda no 
passado. sua passagem na academia. sendo considerado o principe da sociologia brasileira e seu 
distanciamento com a ditadura militar. Diante de tais atribulos. ele superava Collor (um fillio da ditadura) 
e Itamar Franco, seria a pessoa cena a assumir o papel. que Carlos Menem. Alberto Fujimori e .Andres 
Perez, assumiram em outros paises launo-amcricano. de difusao e rauficacao das referidas leses. 
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ftta, ele dizia: "Se esses f.d.p. dos empresdrios pensam que vao 

destruir o Piano Real como destruiram o Cruzado, eslao muito 

enganados, eu vou zerar as atiquotas de importacao". Ele caiu 

foi por isso. "(Gomes, 1999) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os deficits comerciais surgiam em decorrencia, primeiro, da sobrevalorizacao 

do real, que, no primeiro momento, igualou-se ao dolar e depois ficou valendo mais, o 

que aumentou as possibilidades das importacoes e tomou as mercadorias brasileiras 

mais caras e. segundo, como efeito das medidas de liberalizacao da economia. Alem do 

que, a partir do aumento das reservas via ingresso de capitais especulativos, de certa 

forma, o governo brasileiro deixou de priorizar a manutencao dos mega-superavits, 

consoame a tabela abaixo: 

TABELA 1 - Balanca Comercial no Piano Real 

(US$ Milhoes) 

Mes Exportacoes Importacoes Saldo 

JuL/94 3.738 2.535 1.203 

Ago. -4.282 2.760 1.522 

Set. 4.162 2.729 1.433 

Out 3.842 3.198 644 

Nov. 3.706 4.198 -492 

Dez. 3.727 4.611 -884 

Jan./95 3.981 3.284 -303 

Few 2.952 4.047 -1.095 

Mar. 3.798 4.734 -936 

Abr. 3.394 3.861 -467 

Maio 4.205 4.895 -690 

Jim. 4.120 4 895 -775 

Fonte. Conjuntura Economica. citado por Vasconccllos. Gremaud e Toncto Junior. 1996. p. 234. 

Ha de se destacar, na lista de produtos importados, uma grande quantidade de 

bens duraveis, principalmente automoveis. Isto denotava uma permissividade para 

importacao de bens de consumo no exterior, fato que vinha a satisfazer e privilegiar os 

extratos medios e altos da populacao. Sendo assim, o comercio exterior brasileiro sofreu 

uma profunda inversao, passando de superavit de US$ 10 bi, para o deficit na casa dos 

US$ 3,5 bi, ja em 1995, o que se constituia em um grande problema para estrutura 

macroecondmica do pais que, mais do que nunca, necessitaria de dolares para garantir a 

estrategia de ancora cambial. 
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O dado mais agravante e que o Pais aumentava sua dependencia frente ao 

mercado intemacional de capitais para sustentar sua politica macroeconomica. Como 

vimos anteriormente, a situacao do mercado intemacional de capitais traz consigo a 

marca da instabilidade. pois cada vez mais aumenta o intervalo entre a riqueza 

financeira e a riqueza real. Dessa forma, a busca por lucratividade e intensa e a 

ocorrencia de crise e constante. Mesmo o govemo adotando uma legislacao mais 

punitiva contra os investimentos volateis, como a exigencia de prazos de investimentos 

mais longos e incidencia tributaria, adotava a acao defensiva de aumentar os juros para 

rnanutencao das reservas. 

Alem da vulnerabilidade externa, o govemo tinha pela frente o deficit comercial 

e o deficit nas contas do govemo. O balanco de pagamentos, a conta que registra as 

transacoes do pais com seus parceiros comerciais, passou acumular deficits. A 

quantidade de saidas do caixa do govemo passou ser maior do que as entradas. Mais 

precisamente, os gastos com importacoes, pagamentos de juros referente a divida 

externa, juros das aplicacoes financeiras dos investidores extemos. as remessas de 

lucros ao exterior e as viagens dos turistas brasileiros tern alcancado tal cifra que os 

ingressos (investimentos, emprestimos e os resultados das exportacoes) sao insuficientes 

para garantir um equilibrio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 2 - Balanco de Pagamentos, 1995/96 

1995 1996 

l)Balanca Comercial (FOB) -3,4 -3,5 

Exportacoes 46,5 47,7 

Importacoes ^9,9 -53,3 

2) Servicos (liquidos) -18,6 -21,7 

Juros (liquidos) -8,2 -9,8 

3) Transferencias (liquidos) 4.0 2,9 

A)Conta corrente (1 +2+3) -18 -24.3 

B)Conta de capitais (4+5) 30,8 33,0 

4 Investimentos (liquidos) 5,0 16,0 

Investimento direto (liquidos) 3,9 9,4 

5) Empr. E financiamentos (liquidos) 25,4 17,0 

Curto Prazo 19,3 4,3 

C) Superavit (+) ou Deficit (-) 12,9 8,7 

Fonte: Banco Central do Brasil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fnformacoes Economicos, 17 few 1997. Cilado por Bacha. 1997. p. 50 
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Um dos instrumentos utilizados pelo governo para resolver os referidos 

problemas foi uma aposta na manutencao da liquidez intemacional. Porem, desde o 

lancamento do Real, podemos listar quatro grandes ocorrentias que interferiram de 

forma acentuada no fluxo de capitais no mercado intemacional. ocasionando grandes 

dificuldades para o Brasil. que necessitou aumentar drasticamente os juros para 

defender suas reservas. 

Inicialmente. em fins de 1994 e initio de 1995. desencadeou-se a crise 

mexicana. em que o govemo tomou uma serie de medidas recessivas. dentre elas a 

elevacao dos juros. Quando os efeitos da crise do Mexico dissipavam-se e o mercado 

financeiro intemacional estabilizava-se. possibilitando que os juros declinassem e as 

reservas cambiais batessem novo recorde. no segundo semestre de 1997. oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ngres 

asiciticos". antigos e os novatos. entram em pane. Isso provoca uma instabilidade ainda 

maior no mercado international, impondo a conducao do Piano Real elevacao dos juros 

novamente. so que, dessa vez, a niveis bem mais altos. Quando as consequencias da 

crise da Asia neutralizavam-se. eclode, em 1998. a crise da Russia com efeitos 

potenciaiizados. Por rim, em 1999, a crise e no proprio Brasil que se ve obrigado a 

abandonar a ancora cambial. 

A aposta ampliava-se na esperan^a de contar com a constante colaboracao, 

compreensao e paciencia de empresarios, trabalhadores empregados e desempregados, 

movimento social, academicos e a comunidade financeira intemacional, para com as 

necessidades de tempo e limitacoes do piano. 

Outro instrumento utilizado pelo govemo foi a manutencao das teses do 

Consenso. A continuacao das teses do Consenso significou mais velocidade no processo 

de privatizacao e liberalizacao da economia brasileira e a implementacao do receituario 

ortodoxo para entrentar os descompassos da economia. Ate a Companhia Vale do Rio 

Doce, uma das maiores empresas mineradoras do mundo. superavitaria e competitiva, 

foi privatizada. 

Os pressupostos acima embasaram uma politica economica recessiva tentando 

contornar os problemas; porem, a medida que os pressupostos continuavam e a 

estrategia da ancora cambial eram mantidos, o pais continuava dependendo de uma 
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estabilidade no mercado intemacional de capital, isto e, apostando que os efeitos das 

crises seriam normalizados e nao ocorreriam outras instabilidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entre marco e junho de 1995, o novo governo adotou 

uma serie de drdsticas medidas de politica economica para 

reagir aos desequilibrios identificados, que ameaca\>am a 

sustentacdo do Piano Real. 

Em primeiro lugar, foi lomada a decisao de elevar 

subsiancialmente as taxas bdsicas de juros (a taxa foi pra quase 

70%) e impor restricoes adicionais a expansao adicionais a 

expansao crediticia (No final de dezembro de 1996, apos uma 

gradual queda, chega ao valor de 23,7%>). Estas medidas 

restritivas superpuseram-se aquelas jd adotadas em dezembro 

de 1994, que instiiuiram depositos compulsorios de 30% sobre 

CDBs e 15% sobre os creditos bancdrios. "(Bacha, 1997, p. 46) 

Quanto ao deficit, o govemo caminhou na direcao de cortes dos gastos e 

aumento das receitas. Os cortes de gastos materializavam-se no curto prazo em 

contencao salarial". No medio prazo, trabalhou com a possibilidade da efetivar uma 

reforma administrativa que, dentre outros pontos, permitisse a diminuicao dos 

runcionarios via demissao". Buscou uma reforma na previdencia para conter os gastos 

com as aposentadorias. Com a reedicao do Fundo Social de Emergencia, que passou a 

chamar-se Fundo de Estabilizacao Fiscal, diminui as transferencias para Estados e 

Municipios. Aumentou a arrecadacao, atraves de maior eficiencia da maquina 

arrecadadora e com aumentos de impostos77. 

Podemos observar que, a partir de 1994, a carga tributaria pula da casa dos 17 

pontos percentuais para proximo dos 20 pontos percentuais do PIB; um fato no minimo 

contraditorio com as pregacoes de nao interferencia do Estado na economia. 

" O governo nao reajusla os vencimentos dos fiincionarios desde Janeiro de 1995. salvo excecoes 
pontuais destinadas a alguns segmenios. como militares e o alto escalao administrauvo. 

6 Tanto a reforma administrati\ a. quanto a reforma da previdencia foram aprovadas no primeiro 
semestrede 1998. 

7 Desde 1993. data da implementacao do Imposto Proviso no Sobre Movimcntacao financeira (IPMF). o 
govemo vem conseguindo sucessivas reedicdes. Atualmente. esse tipo de tributo recebe o no me de 
Contribuicao Pro\ isoria Sobre Mo\imentacao Financeira (CPMF). 
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TABELA 3 - Carga Tributaria no Brasil 1985-1996 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano/Entidade Governo Federal Estados Municipios Total 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

16,7 

15.3 

14,9 

14,7 

19,9 

16,1 

17.0 

17.6 

19,9 

19,4 

19,7 

5,1 

4.4 

4,5 

6,9 

8,8 

7,0 

7,2 

6.5 

7,8 

7,9 

8,3 

0,6 

0.6 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

1,0 

0.9 

1.3 

1,3 

1,5 

22,4 

20.3 

20,0 

22,2 

29,5 

23,7 

25,2 

25,0 

28,9 

28,6 

29,5 

Fonte: Secretaria da Receita Federal 

Alem desses expedientes, podemos relacionar as receitas provenientes do 

programa de privatizacao, cujos recursos, ou partes deles, a principio, foram utilizados 

para abater parte da divida do governo. 

Quanto ao deficit comercial, o governo freou a abertura comercial. Reutilizou 

instrumentos tarifarios para dificultar as importacoes. As aliquotas sobre automoveis e 

etetrodomesticos de 20% pularam para casa dos 70%. Desvalorizou o cambio em 5% e 

mudou a politica cambial para banda flutuante. Ademais, passou a estimular os 

exportadores com concessao de incentivos fiscais. 

Com o crescimento da economia. a propensao a importar aumenta. Tentando 

impedir a elevacao dos deficits na balance comercial, o governo decidiu implantar uma 

dura recessao. As taxas de juros foram majoradas e restringiu a expansao crediticia. 

Tentando conter qualquer tipo de pressao salarial, altera-se a politica salarial, 

decretando-se o fim do IPCr. que tinha sido estipulado para durar por um ano. A partir 

de junho de 1995, ficara instituida a livre negociacao. Considerando o grau da recessao 

que o pais experimentava, essa medida significava a consolidacao de perdas salariais 

para os trabalhadores, pois o poder de mobilizacao estava prejudicado diante do 

desaquecimento da economia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) desde de julho de J995. a balanca comercial voltou 

a apresentarpequenos superdvits. numa situacao que esteve sob 

controle ate a prime ira me lade de 1996. Dai em diante, 

entretanto, os deficits comerciais voltaram a aumenlar a medida 
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que a economia recuperava-se do aperto crediticio de meados 

de 1995." (Bacha, 1997,p. 49) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A recessao conseguiu manter as taxas de inflacao sob controle e com tendencia 

declinante. porem comprometeu sobremaneira a atividade produtiva, o sistemabancario 

e as contas do govemo. Enquanto duraram as restricoes ao credito contiveram-se as 

importacoes. Contudo, o deficit na balanca comercial voltou a verificar-se, assim que a 

economia se livrou dos constrangimentos ao credito. 

"As iniciativas re str divas adotadas na prime ira merade 

de 1995 mostraram-se bem-sucedidas em superar os problemas 

iniciais do Piano, e mantiveram a tendencia declinante da 

inflacao ao longo da segunda me fade de 1996. 0 ressurgimento 

de grandes deficits comerciais desde setembro de 1996 

indicava, entretanto, que o mix de politicas mostrava-se incapaz 

de garantir simultaneamente a estabilidade de precos, o 

crescimento sustentado do PIB e o equilibrio externo." (Bacha, 

1997.p. 56) 

Com as medidas implementadas pelo govemo, a economia caminhava para 

recessao. Retirando as restricoes crediticias, os problemas voltaram. Ou seja, a 

economia entrou no circulo vicioso. Nao pode crescer, pois gera inconsistences 

macroeconomicas. Segundo Delfim Neto (1997), seria a armadilha que o tipo de 

estabilizacao efetuado pela equipe economica nos lancou: 

"O mecanismo de estabilizacao nos deixou com a 

possibilidade de crescer 2,5 a 5% ao ano. Esse nivel de 

crescimento do PIB e insuficiente para o Brasil: a oferta de 

mao-deobra ere see 2,5% e a produtividade ere see 3%. De 

forma que, se o produto nao crescer 5,5 ou 6%, o estoque de 

desempregados vais continuar crescendo. Ora, nao estamos 

podendo fazer o produto crescer 6% ao ano porque issoproduz 

raptdamente uma situacao insldvel no balanco em conlas-

correntes." fDelfim Neto, 1997, p. 96) 

"A continuidade do processo de estabilidade estd, hoje, 

diante dessa armadilha: a economia nao pode crescer por que o 

erro do cdmbio desestimulou as exportacoes; nao pode crescer 

mais rapidamente porque eliminou toda a poupanca publico; e 

tern dificuldades incitas representadas pela expansao dramdtica 

das despesas publicas, incluindo osjuros'\ (Delfim Neto, 1997, 

P-99) 

A gestao de FHC ficou presa em garantir a estabilidade monetaria. pois, como 

vimos, ela era entendida como condicao para o desenvolvimento, so que, para isso, os 



98 

mecanismos utilizados para se obter uma inflacao baixa paralisavam a economia, 

propiciando desemprego. E se nao tern crescimento, de acordo os pressupostos do 

governo e sua hierarquizacao de acoes, nao ha possibilidades de equidade social. Os 

ganhos obtidos com o fim da inflacao passaram e os brasileiros experimentam um 

decrescimo nas condicdes de vida. Uma consequencia direta desse quadro pode ser 

observada no aumento das falencias e da violencia. Ou seja, passou mais uma decada e 

continuamos a ser um pais do future para a maioria dos brasileiros. 

No initio do Piano Real o governo poderia comemorar uma expansao do 

consumo divulgando dados como esse: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 4 - Expansao do Consumo (1993-1995) 

Bens/ Ano 1993 1995 
1

 - — • * 

Agua potavel 75.0 76,2 

Saneamento Basico 58,7 59,9 

~ 

Coleta de Lixo 
69,9 72,0 

Energia Eletrica 90,0 91,7 

Telefone 
• 

19,8 22,3 

] Fogao a Gas 95,5 96,4 

1 Geladeira 71,7 74,8 

Congelador 12,9 15,4 

| Lava-Roupa 42,3 26,6 

j Radio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

85,1 88,8 

1 Televisao 
1 

75,8 81,0 

Fonle IBGE. 

Mas com o desenrolar do piano ate o principal trunfo do programa, que era o 

aumento do consumo comeca registrar quedas sensiveis, o que demonstra a diminuicao 

do poder aquisitivo da populacao. 
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GRAnCO 3 - As Vendas do Setor Supermercadista no Brasil (1995-1999) 

1995 1996 1997 1998 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Associacao Brasileira de Supermercados (ABRAS) 

Podemos verificar, que no ano de 1995, as vendas dos supermercados foram 

incrementadas em quase 17%, porem esse ritmo nao foi mantido e logo no ano seguinte 

constata-se uma reducao pra 2,60%. Considerando-se o ano de 1994 como base, 

verifica-se que, nos anos de 1997 e 1999. o consumo da populacao foi inferior. Alem 

dessa conclusao. o comportamento ciclico do consumo serve de base empirica para as 

afirmacoes feitas anteriormente que a economia ficava numa situacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "stop and go ". 

Inicialmente, ocorre uma expansao do consumo em decorrencia do controle 

inflacionario; em seguida, com as dificuldades surgidas, acontece a implementacao de 

medidas recessivas e imediatamente o consumo e retraido; com abrandamento da 

recessao, o consumo volta a incrementar-se. Coincidencia ou nao, as expansao vem 

ocorrendo em anos eleitorais e as retracoes em anos pos-eleitorais. 

A constatacao da diminuicao do consumo e do poder aquisitivo de parcela 

consideravel da populacao pode ser verificada em outro quadro baseados nas 

informacoes do IBGE, 
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QUADRO 5 -Vendas a populacao no comercio varejista do nordeste e sudeste 

A T I V I D A D E S I N D I C E D O F A T U R A M E N T O O U D O C O N S U M O 

D A P O P U L A C A O 

JANEIRO 95 FEVEREIRO 99 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- RECIFE R I O D E JANEIRO 

T O T A L 100 67.5 65.9 

SUPERMERCADOS 100 90,4 92,4 

MERCEAR1AS 100 75,2 68,6 

LOJAS D E 100 82,3 56,0 

D E P A R T A M E N T O S 

F A R M A C IAS 100 72,8 43,1 

V E S T U A R I O 100 45.5 48.0 

A R T I G O S U S O PESSOAL 100 82,9 57,1 

M O N T I S / 100 53,6 49,4 

E L E T R O D O M E S T 

1 A U T O M O V E I S E P E C A S 100 42,6 46,4 

C O M B U S T I V E I S 100 65,0 88.6 

M A T E R A 1 S D E 100 76,8 48,2 

C O N S T R U C A O 

Fonte: IBGE. citado por hnp://wv\Av.infonncs.org.br/social/dossic I .htm 

Tomando como referenda o mes de Janeiro de 1995, analisa-se o consumo de 

duas cidades brasileiras. Dessa forma, conseguimos identificar uma diminuicao no 

consumo em todos os segmentos, sendo que o setor de supermercados, que analisamos 

no quadro anterior, vem sendo o segmento com menor reducao. Ou seja, pode-se 

antever uma reducao do consumo ainda maior do que seria notado se tomassemos 

apenas aquele segmento como referenda. 

Essa tendencia de queda do consumo, do poder aquisitivo e das condicoes gerais 

de bem estar da parcela majoritaria da populacao configura-se em um importante dado, 

pois, assim sendo, o grande trunfo da estabilizacao da economia brasileira deixava de 

existir. Atraves dos numeros agregados com o PIB, podemos constataressa tendencia de 

baixa da economia, 

Quadro 6 - Taxas Medias Anuais de Crescimento do PIB 

Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB -0,5 4,9 5,9 4,2 2,7 3,6 -0 ,1 0,8 

Fontc: FIBGE/FGV/SECEX 

http://Av.infonncs.org.br/social/dossic
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As taxas de crescimento do PIB, a partir de 1994, sao decrescentes, com breve 

intervalo em 1997. Com o crescimento do PIB de - 0 , 1 % em 1998. a media de 

crescimento do produto no quadrienio de 1995/1998, periodo do primeiro govemo de 

Fernando Henrique Cardoso nao passara dos 3%. Qual a implicacao desse dado? 

Passados oito anos da decada de noventa. as politicas implementadas nao conseguiram 

elevar sequer o produto a patamares aceitaveis78. O resultado e mediocre se comparado 

a media de 1980/1989, a chamada decada perdida, que foi dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4,22%. Isso quer dizer que 

as mudancas implementadas nao demonstram seus efeitos sequer para repetir o pessimo 

desempenho da decada perdida. Esse dados assumem gravidade maior quando 

observamos que tal situacao teve reflexo principalmente na questao do emprego: 

QUADRO 7 - Taxa Media de Desemprego Aberto 

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB 4,2 4,8 5,8 5,3 5,0 4,6 5,4 5,7 7,6 9 

Fonie: FLBGE/FGV/SECEX. citado por http://www.mdic.gov.br/spi/indic/spi0200.htm 

G R A F I C O 4 - Taxas de desemprego aberto nas areas metropolitanas (1995-

1999) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Taxas de Desemprego Aberto nas Areas 

Metropolitanas - 1995/99 
10 T 

T O T A L R i o d e S s o B e l o Porte S a l v a d o r R e c i f e 

J a n a i r o Paul o Horizonte Ale g re 

@ 1995 FJ1996 D1997 S1998 Q1999 

7 9 De acordo a taxa de crescimento da populacao brasileira. algo em tomo de 1,2% ao ano. e indice de 
produtividade da economia nacional de 3% ao ano. seria necessario que o pais elevasse seu produto em. 
pelo menos. 6% ao ano. para manter os ni\ eis de emprego da populacao economicamente ati\ a e abrir 
vagas para os jovens que anualmenle de\ eria-se incorporar ao mercado de trabalho. 

http://www.mdic.gov.br/spi/indic/spi0200.htm
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Os dados revelam uma tendencia ascendente nos numeros de desempregados 

durante o governo de Fernando Henrique. Uma parcela minoritaria do desemprego pode 

ser debitada as mudancas tecnologicas, o chamado desemprego tecnologico. Mas a 

parcela majoritaria aconteceu em decorrencia da situacao macroeconomica do pais, 

baixo nivel de investimento. juros altos e concorrencia comercial com o mercado 

externo. Os dados apresentados sao do IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 

que considera desempregadas apenas as pessoas que estao procurando emprego na 

semana de referenda da pesquisa. Dessa forma, quern nao esta trabalhando e, contudo, 

nao procurou trabalho durante essa semana sao considerados inativos. Essa 

metodologia. portanto, apresenta numeros inferiores a realidade efetiva e e certo que o 

desemprego alcanca numeros bem maiores do que o mencionado. 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do DIEESE, que adota 

metodologia distinta da PME do IBGE, considera desempregado aqueles que procuram 

trabalho nos ultimos trinta dias e nao trabalharam nos sete dias anteriores a entrevista. 

mais aqueles que estao exercendo trabalho precario (trabalho desconu'nuo e irregular) e 

aqueles que procuraram trabalho nos ultimos doze meses, apesar de nao terem 

procurado nos ultimos trinta dias; com essa metodologia, registram-se numeros mais 

elevados. Apesar da PED/DIEESE revelar-se uma metodologia mais adequada para a 

economia brasileira. ela tern uma amplitude menor que a PME/IBGE. A PED/DIEESE 

realiza levantamento apenas nas Regides Metropolitanas de Sao Paulo, Porto Alegre, 

Curitiba e Belo Horizonte. Em que pesem essas diferencas, observa-se que as pesquisas 

demonstram tendencias semelhantes para o comportamento do emprego no pais. 

A retracao do PIB e o aumento do desemprego tambem podem ser corroborada 

pelo numero de falencias, concordatas e cheques sem fundo constatado em Sao Paulo 

pela Associacao Comercial. 
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GRAFICO 5 - Dados sobre Movimento Comercial, Sao Paulo, 1994-1998 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados sobre Movimento Comercial 

(Sao Paulo, 1994 a 1998) 
500 T 

Faiencias Decretadas Concordatas Da en das Chequessem Fundos 

• 1994 • 1995 D1996 D1997 • 1998 

Fonte: Associacao Comercial de Sao Paulo. 

Em entrevista a revista Republica em Outubro de 1999, Ciro Gomes afirma que 

FHC traiu a ideia original do Piano quando deixou de atacar o problema da divida e 

passou a preocupar-se com a reeleicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao foi so uma ilusao de boa-fe. No initio deste 

governo, havia um esmagamento do debate e a conviccao de 

que o pais e o mundo inteiro deveriam imitar aquilo que se 

passou a chamar Consenso de Washington. Essa foi uma ilusao 

de quern da mais valor a passear na carruagem da rainha do 

que a cuidar dos imeresses reais do seu pais. Mas tambem 

houve irresponsabilidade. Havia a agenda neoliberal, que tinha 

um certo componente modernizador a luz do insucesso do 

nacional-desenvolvimentismo. Mas essa agenda foi trocada pelo 

populismo desbragado da reeleicao. O Brasil tinha uma divida 

publico interna e uma situacao patrimonial confortdvel. Era 

possivel se desfazer de parte desse patrimdnio para liber tar o 

pais dos juros da divida e reconstitui-Ia em prazos longos. 

Assim, o imenso capitalgasto em juros poder ia ser investido na 

eliminacdo dos estrangulamentos dos servicos publicas. Isso 

exigia um movimento rdpido, pois a formula de estabilizagao do 

Piano Real era honesla, mas precdria. Era uma mistura de juro 

alto e abertura abrupta para trazer competicao, com uma 

moeda artificialmente vincufada ao cdmbio. Findo esse periodo, 

assumiria o Fernando Henrique, e imediatamente se proporia a 

privatizacao, casada com a solucao da divida. Mas ele traiu 

esse compromisso. Sentou em cima da popularidade fdcil e 

deixou subir a cabeca a ideia da reeleicao "(Gomes, 1999) 
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Essa posicao defendida por Ciro Gomes vem ganhado adeptos e traz 

implicitamente um salvo-conduto para as bases teoricas e logica das politicas 

implementadas no Brasil, ao passo que coloca a responsabilidade pelo fracasso das 

medidas exclusivamente nas maos de Fernando Henrique Cardoso. 

O fracasso das politicas econdmicas dos anos noventa nao e abstrato. ele adquire 

forma e concretude, seja na volta de doencas antes controladas como colera, dengue, 

sarampo, tuberculose, febre amarela entre outras, seja no numero de desempregados, 

aumento da violencia, de falencias, concordatas, dentre varios outros aspectos que 

possamos citar. 



C O N S I D E R A C O E S FTNAIS 

As mudancas ocorndas internamente na economia nacional a partir do final dos 

anos oitenta e inicio dos noventa. conjugadas com a dinamica capitalista externa, 

conseguiram transformar-se em indutores de uma nova etapa de desenvolvimento/ 

crescimento na economia brasileira0 Esta foi nossa questao central nesse trabalho. 

Para entender esse processo e analisar ate que ponto houve crescimento/ 

desenvolvimento foi preciso considerar a historia da acumulacao economica brasileira, os 

debates e as linhas teoricas que analisaram essa historia e. por outro lado, investigar as 

Teses do Consenso de Washington e alguns dados economicos do Brasil nos anos noventa. 

Nesse percurso conseguimos boas reflexoes sobre o desenvolvimento do Brasil. 

Certamente os dados investigados nao foram suficientes para explorar a questao de 

forma consistente. Seria necessario fornecer a analise do desenvolvimento brasileiro 

fundamentos empiricos e teoricos mais solidos. Dessa forma, a profundidade da 

investigacao e a quantidade limitada dos dados que usamos restringiram bastante a 

possibiiidade de manipular e tirar conclusoes a partir deles; naturalmente, mais dados 

poderao produzir resultados mais concretos em analises posteriores. Assim sendo. 

consideramos essa investigacao como preliminar em mais de um aspecto, mas ela toma-se 

base para fururas pesquisas. 

Porem. mesmo enquanto uma pesquisa preliminar, nossa investigacao estabeleceu 

fortes evidencias que permitem vislumbrar rumos economicos do Brasil atual. 

Num primeiro momento constatamos um choque entre as teorias neoclassicas e a 

realidade brasileira. Com a crise de 1929 e suas conseqiiencias a teoria liberal entra em 

bancarrota, com a constatacao da inadequacao das suas analises com os acontecimentos da 

realidade. ficando comprovada a ineficacia do seu instrumental de politica economica 

sequer para elevar o Brasil da condicao de exportador de produtos agropecuarios. Dai em 

diante. durante cinquenta anos. uma acao planejada por parte do Estado consegue implantar 

um processo de industrializacao. O Brasil sai do grupo de paises perifericos, consolida um 

parque industrial integrado e diversificado e avanca para o grupo de pais da semi peri feria. 
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No entanto, se a politica de substituicao de importacao com base na intervencao estatal foi 

importante para icar o pais do grupo agrario-exportador, n5o foi suficiente para inscrever o 

pais no grupo de nacoes do nucleo organico da economia mundial. 

Essas movimentacoes do pais na escala do desenvolvimento aconteceram num 

momento distinto das questoes de geopolitica na acumulacao mundial. que marcaram de 

forma especial os rumos da acumulacao capitalista durante o seculo XX. A circunstancia 

que da especialidade a esse periodo da historia e a constituicao do bloco socialista. Nao que 

o bloco socialista tenha conseguido cumprir suas promessas, mas estabeleceu uma especie 

de cheque-mate nos paises capitalista quando garantiu condicoes minimas de bem estar 

para populacao, pnncipalmente aos estratos mais baixos, e desafiou aqueles paises atraves 

de um ambicioso projeto de pesquisa que, por exemplo, levou a Uniao Sovietica ao espaco 

antes do que as potencias capitalistas. O surgimento do bloco socialista implicou uma 

rnudanca de atuacao e a disposicao dos capitais em estabelecer parcerias economicas entre 

paises do centro e paises da periferia. 

Dessa forma, a medida que surgia uma alternativa ou uma contestacao ao 

capitalismo. ampliaram-se as possibilidades de formulacoes que levassem em conta o 

estado de bem estar. Efetuando uma observacao do periodo anterior e o posterior (os dias 

atuais) a existencia do bloco socialista, podemos sugerir que, talvez, a maxima do 

capitalismo se aplique a ele mesmo, pois o sistema so passou a incorporar os progressos 

tecnicos ao bem estar da populacao de forma mais decisiva, quando ele se viu desafiado. 

Ou seja. ate ele proprio necessita de concorrencia. 

Levando essa conclusao adiante, destacamos o erro estrategico do Brasil em apostar 

no mercado intemacional da maneira como fez no inicio dos anos noventa. pois, a partir de 

entao, as expenencias sociaiistas chegavam ao fim e com elas a margem de barganha que 

havia permitido o estado de bem estar social e as parcerias entre paises do centro e da 

penferia. Assim sendo, as medidas unilaterais de abertura da economia aconteceram num 

momento nao muito propicio, pois o unico elemento que seria avaliado seria rentabilidade e 

o retorno dos capitais, nao obstante a liquidez que imperava no momento. Desse modo. o 

Brasil deixava de contar com uma serie de incentivos e facilidades que outros paises 
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obtiveram em funcao das questdes de geopolitica, mais precisamente podemos citar Japao e 

Coreia na Asia, e Portugal e Espanha, na Europa. 

O resultado dessa abertura foi negativo, tanto no que se refere as relacoes 

comerciais. no mercado financeiro. como no campo da producao. Na otica da producao, o 

caminho uulizado pelas politicas neoliberais levou a uma especie de destruicao gradativa de 

muitos elos do parque industrial brasileiro e nao conseguiu implementar um padrao mais 

competiUvo na economia nacional. Nas relacoes comerciais a demonstracao de boa 

vontade. reduzindo tarifas de importacao, eliminando taxas alfandegarias e desonerando as 

importacoes. contribuiram para um gigantesco deficit comercial e nao sensibilizaram paises 

como Estados Unidos. Japao e o continente europeu a reduzirem seu protecionismo para 

facilitar a entrada dos produtos brasileiros. O mercado financeiro intemacional demonstrou-

se por demais "ingrato" com o Brasil. Apesar das altas taxas de juros, da desoneracao fiscal 

dos investimentos estrangeiros. os investidores tern abandonado o pais a qualquer sinal de 

pengo, aumentando os constrangimemos no balanco de pagamento. Isto impde a 

necessidade de nova estrategia macroeconomica. aiem das pesadas perdas financeiras 

cnstalizadas no aumento do deficit nominal e do tamanho da divida. 

O Piano Real foi vitonoso no aspecto de controlara inflacao. Nesse campo, ele se 

mostrou superior aos Pianos aplicados anteriormente. Porem, o sucesso do piano nao foi 

suficiente para inserir o pais numa nova rota de desenvolvimento. Alem do que, 

acrescentou novos obstaculos a conducao macroeconomica do pais. Podemos concluir 

entao. que as politicas economicas ficaram permanentemente direcionadas a conter uma 

possivel volta da inflacao. Com o Piano Real nao foi possivel sair do circulo vicioso que o 

Brasil entrou desde os anos oitenta: se antes o problema central foi a inflacao, hoje, gracas 

as politicas neoliberais e o Piano Real, nos debatemos com a questao da vulnerabilidade 

externa. 

Passou-se mais uma decada e o pais nao conseguiu concluir a transicao, passar da 

semiperiferia para a categoria de pais membro do nucleo organico. Apos esses anos, as 

medidas chamadas de modemizantes passaram a contar com a desconfianca da populacao. 

Parcela crescente desta populacao reprova a conducao privada de atividades que antes eram 

dirigidas por empresas estatais e essa contestacao enfoca tanto o ponto de vista alocativo 



(questao de preco) como do ponto de vista da qualidade dos servicos prestados. Nesse 

campo podemos citar os servicos telefdnicos, eletricidade e rodovias. 

Como o esforco modernizante ficou restrito a tentativa de estabilizacao monetaria, 

as q lies toes politicas e sociais ficaram de lado. E foram deterioradas ainda mais com o 

aumento do desemprego fruto da abertura da economia. da falta de investimento e 

snexistencia de politicas compensatdrias nesse campo. 

Apos dez anos de aplicabilidade dessa politica. constata-se que o Brasil debate-se 

com veihos problemas. que adquinu novos e que amda encontra-se longe de uma nova rota 

de desenvolvimento e. em vez de aproximar-se do nucleo organico. corre o risco de 

retroceder alguns degraus, se nao como um todo pelos menos em algumas questdes. 

Nossa investigacao tambem constatou que apesar das reiteradas negativas dos 

administradores que passaram por Brasilia, as teses do Consenso de Washington 

constituiram-se na base das politicas implementadas no Brasil e os resultados 

macroeconomicos dessas medidas. apos dez anos de aplicacao, em vanos aspectos, estao 

aquem dos alcancados na chamada decada perdida. Os dados apresentados no capitulo 3 

sao uma confirmac§o desse pressuposto. 

Alem disso. constatamos. em todo o processo analisado aqui, a necessidade da 

presenca marcante e decisiva do Estado como bem salientou Kurz. E que contrario a 

pregacao em torno do Estado-Minimo. o que vem ocorrendo e a manutencao do Estado 

como instrumento. So que. instrumento de uma politica economica que pnvilegia o capital, 

sobretudo financeiro. torna-se sujeito fundamental na concessao de praticas a setores 

seletos da sociedade. Observa-se uma seletividade na atuacao desse Estado no espaco 

economico, diminuindo sua participacao e responsabilidade nas questdes mais coletivas e 

assummdo papel preponderante na garantia da inclusao do pais no processo de 

fmanceirizacao intemacional. 

Constatamos assim que a experiencia brasileira nos anos noventa jogou por terra 

alguns argumentos neoliberais, dentre eles, a propalada tese segundo a qual conseguindo a 

estabilidade monetaria o pais estaria pronto para crescer. O Brasil experimentou mais de 
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quatro anos de estabilidade monetaria e, a cada ano, crescia menos. Ou seja, esse fato serve 

de comprovacSo empirica de que o problema que impede o desenvolvimento dos paises 

perifericos e semi perifericos ultrapassa em muita as receitas liberais ou neoliberais. E ainda 

podemos iigar essas constatacoes ao fato de que as politicas do Consenso de Washington 

nao lograram exito em diversos paises que ao longo da decada, em varios momentos, 

foram apontados como exemplos a serem seguidos pelo Brasil. Apesar da insuficiencia de 

dados e da abrangencia limitada da pesquisa, nao seria incorreto afirmar que o fracasso das 

politicas inspiradas no Consenso de Washington nao se restringiu ao Brasil, o que denota 

que a America Latina, diante do dilema que estava posto no inicio da decada, conseguiu 

apenas garantir lucratividade para os capitais extemos, principalmente aqueles que foram 

aplicados na esfera financeira. Concomitante nao conseguiu expandir sua economia 

horizontalmente. ficando essa tarefa, novamente, para os anos vindouros. 

Concluimos, portanto, que a opcao liberal tornou-se incapaz de garantir um novo 

ciclo de desenvolvimento e ate de crescimento para o Brasil. Como observamos, o projeto 

neoliberal apos dez a quinze anos apenas, ja se apresenta superado. Como alternative 

surgem propostas que apontam para uma presenca mais ativa do Estado realizando uma 

regulacao das acoes capitalists. 

Porem, ja vivenciamos experiencia semelhante, onde se buscou controlar os 

descaminhos do capital e bons resultados nao foram conseguidos. Dessa forma, para a 

construcao de um projeto nacional voltado para o desenvolvimento que nao condicione uma 

participacao de amplas camadas da populacao nos frutos da producao social a uma 

estabilidade presente ou uma proposta de crescimento futuro, faz-se necessario um projeto 

que resgate o Estado para atuar como promotor da equidade social. 

Para isso, o Estado deve ser bem mais que um agente regulador e substituto da "mao 

invisivel". tern que assumir uma postura que questione, em muitos momentos. o lucro e a 

propnedade. Entretanto, seguindo essa linha de raciocinio "reaparece" uma questao: como 

alcancar tal empreitada nos marcos do capitalismo? 
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