
Resenha 

A FORMAQAO DO CAPITALISMO DEPENDENTE NO BRASH. Ladislau 
Dowbor. Sao Paulo. Brasiliense. 1982.^ 

No livro que aqui resenhamos o autor se 

propoe a reinterpretar, a partir de um amplo 

acervo tedrico jd exlstente, o processo de for- 
mapao e deformagao da nossa estrutura eco- 

nomico-social. 

£ escrito numa linguagem simples e clara, 

o que torna a sua leitura bastante agradavel. 
Nele, o autor externa de uma forma bastan- 

te dlreta sua posigao polftica, qua! seja, a 
de que o economista, como qualquer profls- 
sional, e tambem um homem politico, e, co- 

mo tal, deve assumir a dimensao polftica de 

sua atividade, o que Ihe parece a melhor ma- 
neira de garantir a objetividade cientffica do 

trabalho. Para os que pensam o contrdrio, 

contra-argumenta: as andlises do subdesen- 

volvimento efetuadas por "cientistas" pre- 
tensamente apolfticos estao impregnadas de 

mistificagoes. 

O ponto de partida do autor consiste da 

seguinte indagagao: "por que a moderniza- 
gao das estruturas e a Industrializagao do 

Brasil nao levaram a ruptura das estruturas 

do subdesenvolvimento"? Ao formular esta 

questao Dowbor compartiiha da frustragao 
de Hirschman, segundo o qual "esperava-se 

da industrializagao que ela mudasse a or- 

dem social e tudo o que ela fez foi fornecer 

manufaturas". 

No pensamento do autor, a compreensao 

deste fenomeno deve ser buscada na forma- 

gao e evolugao histdrica do Pafs, pois e "ne- 

cessario por a nu as determinagoes externas 
e internas do processo de transformagao da 

sua fungao no sistema capitalista, no decor- 
rer de seu desenvolvimento histdri- 
co" (p. 43). 

Antes de abordar a questao da evolugao 

histdrica (objeto dos tres ultimos capftu- 
los), o autor faz uma crftica aqueles que, no 

seu entender, procuram compreender a rea- 

lidade dos pafses subdesenvolvidos median- 
te transposigdes mecanicistas de teorias 

construfdas para explicar um mundo diferen- 
te: a realidade dos pafses desenvolvidos. 

Nesta parte do livro (cap. I), o leitor encon- 

trara um resumo crftico bastante interessan- 
te sobre as diversas interpretagoes a res- 
peito da questao das modalidades da inser- 

gao do Brasil, ao longo do tempo, no siste- 

ma capitalista. 

Na concepgao do autor, trata-se ainda de 
uma questao em aberto, se d que um dia 

estard esgotada, tendo em vista as prdprias 
diversidades das respostas dadas, que na 

realidade se apresentam contraditdrias, colo- 

cando-nos portanto diante de um impasse 

tedrico: acontece, devido a ausdncia de uma 

teoria capaz de encontrar as caracterfsticas 
globais que constituem a especificidade de 

nossa histdria, e que dao conta do conjunto. 

Trata-se, portanto, de uma questao de md- 

todo. 0 erro fundamental, apontado pelo 

autor, consistiria em considerar a histdria 

como a acumulagao de fendmenos isolados, 
como por exemplo a divisao regional do 

Pafs, efetuada pelos adeptos da concepgao 
"dualista", ou a divisao em modos de pro- 
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dugao, na concepgao "pluralista" em vez de 

um todo em que os diversos elementos se 

condicionam reciprocamente, porem de for- 
ma contraditdria, como reza um dos princi- 

pios fundamentals da dialetica. 

O autor se apega a analise marxista, para 
a qual a realldade nao pode ser artiflcialmen- 

te secclonada. 

Assim, a compreensao do subdesenvolvi- 

mento e das formas de manifestagao da lu- 
ta de classe nos pafses subdesenvolvidos 

teria que ter como ponto de partida uma to- 

talidade: a economia capitalista mundia! 
Portanto, na concepgao do autor, o fenome- 
no do desenvolvimento e subdesenvolvimen- 

to nao e dicotomico, pois constltui polos de 
um mesmo processo — a acumulagao ca- 

pitalista mundlal — com a ressalva, funda- 
mental, de que neste processo as relagoes 
entre os pdlos, se bem que articuladas, nao 
se dao de forma equrlibrada. Na realidade 

trata-se de relagao de dominancia de um 
modo de produgao sobre o outro, um dos 

conceltos-chave utillzado pelo autor (p. 24). 

Porem, modos de produgao que em ultima 

instancia nab sao antagonicos no sentido de 
de que o "dOminante" nao se torna "exclusl- 

vo". Pelo contrdno, reproduz, por longo tem- 
po, de forma articulada, relagoes relativa- 
mente estaveis. 

0 autor coloca-nos diante de uma unica 
dinamica, qual seja, a de que nao se trata 

de fenomenos estanques, mas de formas di- 
ferentes da acumulagao capitalista. 

Dessa forma, o essencial consistiria em 
demonstrar por que o modo de produgao do- 
minante reproduz, ao longo do tempo, os ou- 

tros modos de produgao^ Eis aqui o objeto 

da analise dos tres ultimos capitulos. An- 
tes, um parentesis, porem significativo, pa- 
ra uma melhor compreensao da concepgao 
tebrica do autor. 

Trata-se do segundo capitulo, onde apare- 

ce um esbogo de mbtodo que fr5 permear 
toda a analise subseqiiente. Aqui, o ponto 

de partida do autor, sempre preocupado com 

uma abordagem tebrica abrangente (a tota- 
lidade) e o processo de reprodugao amplia- 

da do capital social. Para tanto, utlliza as 
fases e os esquemas de reprodugao do capi- 

tal definidos por Marx do Liv. II em O Capi- 

tal. 

O autor insiste, e com muita propriedade. 

na importancia de levar em conta o ciclo 
completo, que constitui a rotagao do capital, 

pois as tres fases (capital-dinheiro, capital- 
-produtivo e capital-mercadoria) sao igual- 

mente indispensaveis para compreender a 

Ibgica da acumulagao de capital. O fato ^ 

que estanamos incorrendo em erro meto- 
dologico ao pensarmos o modo de produgao 

capitalista, pelo menos do ponto de vista da 

sua dinamica, quando privilegiamos uma ou 
outra fase da reprodugao do capital. Neste 
ponto o autor identifica, e com muita §nfa- 
se, a natureza do erro cometido por muitos 
daqueles que procuraram compreender a 
evolugao socio-economica do Pais. Por exem- 
plo, aqueles que contemplam a fase de cir- 

culagao do capital chegam a conclusao de 

se tratar de um modo de produgao capita- 
lista; ao contrario, aqueles que privilegiam 
as relagoes de produgao, em particular as 
relagoes de exploragao, dizern que se trata 
de um modo de produgao pr^-capitalista, feu- 
dal, escravista ou de "transigao" para o capi- 

talismo (p. 38). 

Indaga o autor: "que critbrio escolher pa- 
ra determinar o modo de produgao existen- 
te?". E responde: "O debate, enquanto e 

colocado em termos de escolha, sem que 
se demonstre a possibilidade de o modo de 

produgao capitalista utilizar relagoes de pro- 
dugao que foram conhecidas na Europa du- 
rante fases pre-capitalistas, nao pode desem- 
bocar senao num dialogo de surdo" (p. 38). 

Urge ultrapass^i-lo. E a forma proposta pelo 
autor consiste em levar em conta o sentido 

do ciclo completo de reprodugao do capital, 

e, a partir dai, conclui por um modo de pro- 
dugao capitalista, por^m especifico. A es- 

pecificidade estaria no fato de constituir uma 
forma de acumulagao auxiliar de uma dina- 

mica capitalista externa, forma esta que se 
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definiria pelo seu carater externo. Daf a 
denominagao de modo de produgao capita- 

lista dependente, pois conteria uma dinami- 

ca capitalista porem submetida a uma dina- 
mica extrovertida (p. 38 e 61). 

£ neste contexto teorico que o autor pro- 

cura mostrar como, das grandes etapas da 
economia brasileira, desde a colonial (cap. 

Ill) passando-se pela neocolonial (cap. IV) e 
terminando na transigao para a fase atual 

(cap. V), os elementos pre-capitalistas se 
inseriram na reprodugao do capital e como 

a contradigao aparente que resulta de coe- 
xistencia de elementos capitalistas e pr6- 
capitalistas foi sendo sucessivamente re- 

solvida. 

Ao ler-se os capftulos que tratam da for- 

magao socio-economica do Pafs, a impressao 
que se tern, e a de uma impressionante ade- 

rencia entre o metodo e os conceitos utili- 
zados pelo autor e aquilo que se pretende 

compreender, Isto e, as fases de dependen- 

cia colonial e neocolonial. 

0 autor, atraves de uma elevada capaci- 
dade de smtese e urn torn polemico, con- 

quista o leitor. 

Ocorre que, a medida que a analise tern 
por objeto a fase mais recente da historia 

do Pafs (cap. V), surge naturalmente uma 

certa perplexidade. 

Vejamos. O autor atraves de suas analises 

mostra como a relagao de dependencia-do- 
minancia foi-se modificando ao longo do 
tempo. Na realidade nao se trata de uma 

relagao estatica, mas dinamica, que se re- 
produz sob novas formas, porem sempre 

mantendo-se uma caracterfstica fundamen- 
tal. 

Assim, a dominagao politica e militar que 

caracterizou a fase colonial portuguesa se 

transforms em dominagao economica e fi- 
nanceira, forma que assumiu a dominagao 
na fase neocolonial sob a hegemonia in- 

glesa. 

No entanto, Dowbor mostra que, ao longo 

deste extenso penodo de quatro seculos, o 
que se deu foi urn reforgo da extroversao 

economica, no sentido de que, em ultima 

instancia, foram as necessidades de acu- 

mulagao do capitalismo dominante que de- 

terminaram a orientagao da economia bra- 
sileira. 

Ja no ultimo capftulo, o leitor encontrara 
um conjunto de modificagoes, notadamente 

a intensificagao da industrializagao, aponta- 

das pelo autor como constituindo a base de 

uma transigao para uma nova relagao de 

dependencia, agora sob a hegemonia dos 
Estados Unidos. 

De imediato, refuta, e de forma penetran- 
te, a ideia, hoje ja um tanto carcomida pela 

evidencia historica, de que o imperialismo 

constituiria um obstaculo a industrializagao 
do Pafs. Pelo contrario, contribuiu para a 

sua viabilizagao, fornecendo os meios dessa 

industrializagao. 

Afinal, e sempre bom ter em mente (a 

advertencia e do autor) que e a logica do lu- 
cre que governa o movimento do capital, e 

nao a sua nacionalidade. As consequencias 

polfticas desta postura teorica sao explora- 
das com grande desenvoltura pelo autor. 

No entanto, na sua concepgao a "interfe- 

rencia" do imperialismo nao reproduz, no 

Pafs, a experiencia do crescimento dos paf- 
ses capitalistas do centro, qual seja, a de 

criar uma estrutura economica orientada em 

fungao das necessidades internas e que se 

dao de forma coerente e integrada. 

Na realidade, o que se faz notar e a pre- 

senga de uma dicotomia no mercado inter- 

no, polarizado entre o consumo de luxo 

dos ricos e o consumo popular, restrito aos 

bens de qualidade inferior, alem da polari- 

zagao das atividades economicas e da popu- 
lagao do ponto de vista espacial. 

As rafzes destes fenomenos (deformagoes) 

o autor as encontra determinadas, por um 
lado, pelo contexto historico herdado da ex- 
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periencia colonial e neocolonial e, por ou- 
tro, pelo carater "introvertido" do processo 

da industrializagao brasileira, por ter sido 

baseado no deslocamento de tecnologia e 

maquinaria determinadas pelas economias 

dominantes. 

Enfim, o autor tormina o quinto capitulo 

identificando um penodo, dos anos 30 ate 

1964, quo so caracteriza por constituir uma 

transigao para uma nova forma de relagao 
de dependencia, cuja analise deixa em 

aberto. 

Quer nos parecer que o conceito-chave 

introduzido pelo autor consistiu na nogao de 

modo de produgao capitalista dependente, 

cuja especificidade esta no fato de expres- 
sar uma forma de acumulagao auxiliar de 

uma dinamica capitalista externa. 

Acreditamos que tal conceito, tao util pa- 
ra uma melhor compreensao da formagao 

das estruturas socio-economicas do Brasil 
na fase colonial e neocolonial, perde signifi- 

cativamente a sua "solidez" como fio con- 
dutor para se dar conta do complexo de mu- 

dangas ocorridas (a partir dos anos trinta, 
por exemplo) ou que venham a ocorrer no 
Pais. 

A ideia e a de que aquelas modificagoes, 
tao bem identificadas pelo autor, agem no 
sentido de criar uma base interna, realmen- 
te de transigao, por6m na diregao de uma 
gradual autonomia do processo de acumu- 

lagao interne, e nao como acredita o autor 

como "forma de acumulagao auxiliar de uma 

dinamica capitalista externa". 

Nao se trataria apenas de mudangas de 

forma na relagao de dependencia, como teria 

ocorrido no passado, mas de transformagdes 

na propria essencia. Vale dizer, sao mudan- 
gas estruturais no sentido de consolidar no 

Pafs o modo de produgao capitalista, porem 

sem qualificativo. A especificidade, que o 

tornava dependente, do ponto de vista de 
acumulagao de capital nos paises dominados 

ou perifericos deixa (ou se encontra em 
vias) de existir. 

Aquilo que o autor identifica como sendo 

a interiorizagao da relagao de dependencia, 

acreditamos tratar-se de um movimento his- 
torico que atua nessa diregao. 

Nao obstante esta objegao, e um livro 

cuja leitura recomendamos, pela amplitude 
do acervo teorico e a riqueza de dados his- 
toricos que contdm. 

Acreditamos que sua publicagao no Brasil 
(ja se encontra editado em alguns paises eu- 
ropeus) se da em um momento oportuno, 
qual, seja, de intense debate politico, e 

que, pelo seu carater polemico, devera con- 
tribuir para estimular o debate em torno do 
tema tratado pelo autor. ' - 

X 
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