
Resenhas 

Sao Paulo: 0 Povo em Movimento. Paulo 

Singer e Vinicius Caldeira Brant (orgs.). 
Petropolis: Vozes - Sao Paulo; CEBRAP, 

1980.231 p.  

Os textos de Sao Paulo: O Povo em Mo- 
vimento, uma antologia sobre o povo da ca- 

pital paulista no dias de hoje, englobam 

oito temas gerais; A emergencia das classes 
populates em Sao Paulo (V.C. Brant); 

Sindicatos de trabalhadores (V.C.B.); Co- 

munidades eclesiais de base (C.P.F Camargo, 

B.M. de Souza, A.F de Oliveira Pierucci); 
Movimento de bairro {P Singer); 0 feminis- 

mo e o feminino (P Singer); Organiza- 

poes regras (Clovis Moura); Partidos poh'- 

ticos (F.H. Cardoso), e Movimentos sociais 

em Sao Paulo: traces comuns e perspec- 

tivas. 

Todos os textos mostram a tomada de 

consciencia de grupos sociais diante de 

problemas e situacoes concretas de sub- 

missao, mantidos pela tradicao de domina- 

pao economica e polftica, quase sempre, 

e social, em alguns casos. Tratam da presen- 

pa das classes populates urbanas no cen^rio 

poli'tico. Os sindicatos, sob a protecao e 

controle do governo, pela CLT de 1943, 

adquirem novo vigor a partir do credit© 

depositado pelos operarios em sua pro'pria 

uniao e seu poder de reivindicacao. 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 

representam o primeiro movimento de or- 

ganizapao popular que parte realmente do 

povo — a Igreja foi apenas a motivapao 

primeira. As fundamentais exigencias cristas 
de igualdade sao colocadas como crit§rio 

para condenar a espoliapao refletida na 

teia de relapoes do espapo urbano. Nestas 

pequenas comunidades, a aprendizagem 

espontanea, fruto da vida diaria, leva a uni- 
dade na apao com o consenso democratico 
no process© decisorio. A forca dos 

fracos da periferia urbana esta na uniao e na 

apao coletiva calcada em sentimentos e estf- 

mulos de justica social. Ha mais consci- 

encia cri'tica e mais participapao polftica 

engajada nas CEBs do que em qualquer 

partido polftico brasileiro de hoje. 
Os movimentos de bairro sao hoje a ex- 

pressao da dinamica social do mundo urbano 

capitalista. Criadas em 1934, as Sociedades 

Amigos da Cidade pretendiam aumentar e 

fiscalizar o crescimento, ja intense e nao 

controlado, da capital. Eram lideradas por 

profissionais liberais e figuras da aristocracia 

paulistana. Hoje, o movimento de bairro 

difere muito das antigas SABs. As CEBs, 

os Clubes de Maes, grupos de reflexao, 
cursos, compras em comum e outras formas 

associativas tern por objetivo criar nova 
consciencia de ajuda mutua no seio do povo. 

A participapao da mulher tern sido des- 

tacada na atuacao das CEBs. Em contraste 

com o passado, onde a mobilizacao feminina 

se restringia as donas de casa da classe media 

e alta, em defesa da ordem vigente e da mo- 

ral tradicional, hoje esta participapao e 

mais ativa nas classes operarias atraves das 

CEBs. O movimento feminista atual data 

de 1975 — Ano Internacional da Mulher — 

e tern ampla aceitapao e atuacao tanto nas 

CEBs como em outros movimentos urbanos 
especificamente 'destinados a apao e consci- 

entizacao da mulher, procurando liberta-la 

da opressao tanto na famflia como no em- 

prego. 

As orbanizacoes negras recentes conser- 

vam as tradipoes da rapa em Associacoes 

como as Irmandades Religiosas e os quilom- 

bos durante a escravidao. Em Sao Paulo, 

os negros jci em 1711 fundaram a irmandade 

Os Pretos do Rosario de Sao Paulo, cuja sede 

e a atual Igreja no Largo do Paissandu, apos 

a desapropriapao da antiga sede na atual 

Prapa Antonio Prado. 0 movimento negro 

mantinha jornais em perfodo recente. As 

Escolas de Samba, a macumba, a umbanda 

(forma africana de mag'ia branca), a favela 

e a congada sao instituipoes onde hci um 
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mmimo de organizagao da presenga negra 

entre nos. O Movimento Negro Unificado 

contra a Discriminagao Racial e recente; 

resposta a casos de discriminagao racial na 

capital. 

As modernas sociedades de massa abra- 

gam com entusiasmo as reivindicagoes que 

partem da sociedade civil, como direitos 

humanos, ecologia, feminismo, minoriasetni- 

cas etc. Tais reivindicagoes no Brasil nao sao 

defendidas por partidos polfticos dada a 

rigidez da estrutura partidaria e seu cliente- 

lismo. Os meios de comunicagao de massa 

adquirem enorme expressao na mobiliza- 

gao eleitoral, mas as CEBs tern alto poder de 

mobilizagao polftica bem mais consciente 

e atuante. 

Esta obra e uma resposta, ou uma se- 

quencia, a Sao Paulo, 1975: crescimento e 

pobreza (Loyola, 1976). Mostra como as 

populagoes pobres se organizam, descrentes 

da justiga social da ordem vigente, e passam 

a reivindicar uma justiga social, onde a par- 

ticipagao nos frutos do processo de moder- 

nizagao e do crescimento economico e uma 

exigencia comum de seres humanos ou 

grupos sociais carentes, e nao uma oferta 

paternalista das classes favorecidas e que 
detem o poder. 

Janu^rio Francisco Megale 

FEA/USP 

A Economia da Informagao. Nadine Tou- 

ssaint. Rio de Janeiro, Zahar, 1980,128 p. 

Estudiosos da teroria da informagao 

economica ressentiam-se da ausencia de 

obras em portugues sobre o assunto, antes 

de ser langado A Economia da Informa- 

gao, livro da Nadine Toussaint. 

A autora, professora assistente da Uni- 

versidade de Paris II, completou o esquema 

classic© de informagao, enunciado pelo 

sociologo norte-americano H.D. Lasswell, 

''quern diz o que, atrav6s de que canal, 

a quern e com que efeitos?", com os elemen- 

tos "quern paga o que, para quern e por 

que?" 
Sociologos, hlstoriadores e juristas 

debrugam-se em trabalhos acerca do papel 

e dos mecanismos dos meios de comunica- 

gao de massa, porem an^lises economicas 

do assunto sao raras. 

Varias razoes, de naturezas diversas, re- 

presentaram at6 mesmo obst^culos ao even- 

tual interesse por abordar a informagao sob a 

perspectiva economica. Uma delas consiste 

na tradigao de que a imprensa 6 fenomeno 

apenas socioldgico ou polftico, persistindo 

no espi'rito do publico uma atmosfera ro- 

mantica quanto ao jornalismo. Desde Balzac 

e Maupassant, os jornalistas sao "herdis" 

cuja arma polftica 6 a pena... ou o microfo- 

ne. A administragao da infra-estrutura 

exigida para veicular a mensagem permanece 

negligenciada. 

Outra razao em se contestar o papel 
da informagao. A alguns pesquisadores 

repugna a id6ia de considerar as informagoes 

como bens ou servigos oferecidos ao merca- 

do. Este, e os demais bloqueios, Nadine 

Toussaint consegue superar, com uma an^- 

lise economica seria. 

Em A Economia da Informagao cons- 

tam, aldm da investigagao t§cnica dos custos 

de produgao, distribuigao de produtos, 

condigoes de financiamento e organizagao 

do mercado das industrias dos meios de 

informagao francesas, graficos e tabelas, o 

que torna a obra fonte bibliografica Wsica 

para futuras pesquisas do caso brasileiro. 

Rodney Vergili 

Jornalista Economico 

Soberania Ameagada: A Expansao Multina- 

cional das Empresas Americanas. Raymond 

Vernon (Trad. Antonio Z. Sanvicente). 

Sao Paulo: Pioneira. 1978. 323 p. (Novos 

Umbra is) 

A soberania 6 um dos objetivos nacionais 

de qualquer Estado. O poder de um pafs 

mede-se em fungao de varies fatores, sendo 

a soberania um dos principais, senao o 

primeiro, a ser considerado. 

Na segunda metadedo seculo 20, a expan- 

sao do capitalismo trouxe as empresas mul- 
tinacionais, que surgem como obice a so- 

berania nacional. O livro de Raymond 
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Vernon e o resultado de pesquisa realizada 

em 1965 na Universidade de Harvard. Em 

seus oito capftulos (encerrados cada um por 

notas bibliogrcificas), apos mostrar a expan- 

sao das 187 maiores empresas americanas, 

o autor observa que as empresas estran- 
geiras vem lentamente abandonando as ati- 

vidades industrials de cafe, cacau, fibras 

tropicais, apucar e cha, em razao de diver- 

sos fatores. As empresas estatais tambem 
tornam-se bastante ativas apos a segunda 

grande guerra no mundo capitalista. 

0 surgimento e a ampliapao e consoli- 

dapao das empresas manufatureiras nor- 

te-americanas na Europa datam de 1900, 

ou pouco antes, e de 1945, respectivamente. 

A tecnologia acompanhou a lideranpa eco- 

nomica dos Estados Unidos. E fato inegavel 

que os EUA atmgiram posipao dominante 

na ciencia e na tecnologia mundiais apos a 

segunda grande guerra. De 1951 a 1969, 21 

dos 38 premios Nobel em Ffsica, 9 dos 

27 em Qui'mica e 23 dos 40 em Medicina 

e Fisiologia foram concedidos a cientistas 

norte-americanos. 

Raymond Vernon aponta os tres grandes 

motores de pujanpa das grandes empresas 

norte-americanas: o lucro, o desconhecimen- 

to do risco e da incerteza no process© de 

tomada de decisoes, e o tamanho e a diver- 

sidade destas empresas e seu comportamento 

modificado em funpao disto. Como processo 

de investimento direto, usa-se a subsidiaria 

e inicia-se a ameapa a soberania nacional. 

As multinacionais sao vistas como um 

desafio as elites locals. A rigor, o desafio esta 

vinculado ao confronto de culturas, ao con- 
flito de ideologias e a rivalidade entre eli- 

tes. EUA, Inglaterra, Franpa e Japao sao es- 

tudados nas relapoes entre empresas multina- 

cionais e governo. 
A limitapao das atividades da subsidia- 

ria estrangeira pelos governos dos pai'ses 

anfitrioes e a reapao a crescente presenpa 
dessa entidade. A poh'tica varia de pafs a 

pai's, mas e certo que as multinacionais 

adquirem maior poder e chegam a dominar 
as decisoes economicas em varies pai'ses 

atrasados. Os grupos economicos locals 
formam conglom6rad0s maiores -e alguns 

sao' simplesmente absorvidos pelas multi- 

nacionais. Isto, em todos os ramos de ati- 

vidade economica, sobretudo no setor se- 

cundcirio e no terciario. 

Soberania ameagada e um estudo que se 

detem mais na area de administrapao e 

enriquece a bibliografia sobre o tema, com- 

pletando a obra classica de Gilles Bertin, 

do Centro Nacional de Pesquisas Cienti'ficas, 

da Franpa. 

Januario F. Megale 

FEA/USP 

Vila Rica: Poputagao (1719-1826). Iraci 
Del Nero da Costa, 1979, Institute de 

Pesquisas Economicas da USP, Sao Paulo 

(Ensaios Economicos, vol. 1), 268 p. 

Iraci del Nero da Costa, professor de His- 

toria Economica da Faculdade de Economia 

e Administrapao da Universidade de Sao 

Paulo, vem-se dedicado hci Vcirios anos ao 

estudo da populapao brasileira, especifica- 

mente a das Minas Gerais. No presente tra- 

balho — uma ampliapao e complemen- 

tapao da dissertapao de mestrado apresen- 

tada a Faculdade em que leciona — o Prof. 

Iraci analisa o fluxo e refluxo populacional 

de Vila Rica, vale dizer, "... a concentra- 

pao de grande contingente humano (oriun- 

do dos diversos quadrantes do Brasil, da me- 

tropole e demais dependencias coloniais) em 

pequeno espapo territorial e sua subsequente 

diaspora. Estes movimentos foram condi- 

cionados, de um lado, pela ascensao e reces- 

so da atividade aun'fera e, de outro, pelas 

atividades economicas subsequentes ci deca- 

dencia da minerapao" (p. 4). 

Munido da metodologia preconizada e 

desenvolvida em Franpa por Michel Fleury, 

Louis Henry e Pierre Goubert, adaptada 

as circunstancias especi'ficas em que se 

estruturou a populapao brasileira, o autor 

desenvolveu sua pesquisa empi'rica a partir 

dos registros de batismos, obitos e casamen- 

tos da Pardquia de Nossa Senhora da Concei- 

pao de Antonio Dias (uma das duas existen- 

tes em Vila Rica no pen'odo colonial) e do 

recenseamento efetuado em Minas Gerais 
no a no de 1804. 
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0 espapo temporal analisado abrange a 

explorapao aun'fera na clrea, seu auge e de- 

cadencia, possibilitando captar as reper- 

cussoes socials e economicas de refloresci- 
mento agncola na Colonia, cujas rai'zes se 

assentaram no ultimo quartel do s6culo 

XVIM. Compreende, igualmente, a concen- 

tracao populacional ocorrida nos tres pri- 

meiros quartos do seculo dezoito, epoca 

em que se formou o estoque de populagao 

que, em um segundo momento, dirigiu-se 

para outras regioes do territdrio brasileiro. 

Muitos outros aspectos de Vila Rica: 

Populagao (1719-1826) merecem ser desta- 

cados. Todavia, o maior merito da publica- 

pao reside em seu carater pioneiro, que e 

o primeiro estudo aprofundado de demogra- 

fia historica brasileira relativo a area minei- 

ra. O minucioso trabalho do Prof. Iraci del 

Nero da Costa deixa evidente a necessidade 

de novas pesquisas referentes a sociedade 

mineira e as demais economias vigentes no 

pen'odo colonial. E e justamente esse conhe- 
cimento mais profundo das populapoes do 

Brasil Colonia que fornecera o embasamento 

empi'rico indispenscivel ao estabelecimento 

de teoria demogr^fica original apta a expli- 

car a formapao populacional brasileira. 

Em suma, Vita Rica: Poputaqao e leitura 

obrigatoria aos pesquisadores e historiado- 

res (o apendice metodologico, especifican- 

do tecnicas e tratamento dispensado aos 

dados, sera de extrema utilidade), bem 

como aqueles interessados em conhecer a 

maneira pela qual se deu o processo de for- 

mapao da populacao brasileira. 

Afranio Mendes Catani 

Professor do Depto. de Ciencias da Educa- 

pao, UNESP, Campus de Araraquara. 
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