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Este trabalho limitar-sea apresentar no- 
tas preliminares, cujo objetivo e questionar 
a autonomia da poirtica economica governa- 

mental para agir de forma antici'clica na 

situagao de crise em que se encontra a eco- 
nomia brasileira atual. Os limites desta auto- 

nomia devem ser associados ao estrangula- 
mento externo, que se manifesta no balanpo 

de pagamentos e na amplitude da a<?ao esta- 

tal, tanto real como financeira, que se deu 
nas ultimas d^cadas. Deste modo, critica-se 

o argumento de que, tendo como suposto 

que a partir de certo ponto de seu desenvol- 

vimento capitalista a economia brasileira 

passou a ter um movimento eminentemente 

endogeno de acumulagao de capital, esta 
tern em sua dincimica interna, ou em seus 

O autor 4 professor do Departamento de 
Ciencias Econdmicas e do Curso de Pds-Gra- 
duafao em Economia do Centro de Estudos 
e Pesquisas Econdmicas da UFRS. 

"fatores internos" seu "determinante" 

Entende-se que esta proposipao e o suporte 
b^sico das andlises que sustentam a viabili- 
dade de sair da crise apenas dependendo de 
tomada de decisoes internas por parte do 
governo e que se amparam, em grande par- 
te, nas teorias de demanda efetiva. A pro- 

posta nao 6 negar a importancia destas, mas 
criticar uma interpretapao que Ihes da papel 

exclusive e preponderate, desconhecendo 
alguns limites que concretamente se impoem. 

Diante disso, a primeira sepao busca ir as 
ongens desta proposipao, que se encontra, a 
nosso ver, na teoria da dependencia de Car- 

doso e Faletto, e aparecem bem mais siste- 

matizadas em O Capitalismo Tardio, de Joao 
Manuel Cardoso de Mello. A segunda sepao 

retoma a discussao da economia brasileira 
nas ultimas decadas, procurando mostrar a 

rela<?ao entre seu movimento ci'clico e a si- 

tua^ao internacional, enfatizando a a<?ao do 

Estado. Finalmente, a ultima sepao apre- 
senta algumas conclusoes. 
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1. As Origens do Debate 

A TEORIA DA DEPENDENCIA 

Parece fora de duvida que o livro Depen- 
dencia e Desenvolvimento na America Lati- 

na^, escrito nos anos de 1966 e 1967 por 
F.H. Cardoso e E. Faletto, seja um dos 

marcos do pensamento economico-socio- 
Idgico latino-americano, com larga influ- 

encia nas andlises que Ihe sucederam, prin- 
clpalmente no Brasil. A obra e ao mesmo 

tempo cntica ao pensamento cepalino e 

fruto dele. Das ideias da Cepal, Dependen- 
cia e Desenvolvimento retirou um de seus 

aspectos mais caros, qual seja, o de pensar 

a formapao histdrica da America Latina em 

sua especificldade, Torna-se evidente, no 
decorrer da leitura, a tentativa — bem-suce- 

dida — de fugir de esquemas anah'ticos pron- 
tos e de categorias gerais capazes de, em sua 

amplitude, captar o geral sem apreender o 

que se chamaria de histdrico e particular. 
Assim, as categorias tanto weberianas como 
marxistas sao utilizadas com o rigor anah'tico 

necessdrio para ir alem do momento da 
abstragao, sendo redefinidas concretamente 

frente i problematica estudada. 

A incapacidade de as teorias cepalinas da- 
rem conta da complexidade das mudanpas 
economico-poli'ticas que aconteceram na 

America Latina desde o final dos anos 50, 
levou os tedricos a fazerem sua revisao. Das 
cn'ticas ao pensamento da Cepal, talvez o 
trabalho de Cardoso e Faletto, juntamente 

com o de M.C. Tavares^ seja o que ainda 
fica prdximo ao seu esquema anah'tico. 

A cntica fundamental prende-se ao fato de 
as teorias cepalinas, ao darem excessiva en- 

fase aos aspectos econdmicos em detrimento 
dos sdcio-poh'ticos, deixaram de captar as- 

(1) CARDOSO, Fernando Henrique & FA- 
LETTO, Enzo, DependSncia e desenvolvi- 
mento na America Latina. Rio de Janeiro, 
Zahar, 1970, 

(2) TAVARES, M. C. Da substituiqao de impor- 
tagoes ao capita!ismo financeiro. Rio de 
Janeiro, Zahar. 

pectos tmportantes das modificapoes na 

America Latina no perfodo: 

"Em uma primeira aproximapao fica, 

pois, a impressao de que o esquema inter- 

pretative e as previsoes que ^ luz de fatores 

puramente econdmicos podiam formular-se 

ao terminar os anos 40 nao foram suficien- 

tes para explicar o curso posterior dos acon- 
tecimentos"!3). 

"(. .) o objetivo deste ensaio 6 explicar 

os processes econdmicos enquanto processes 

sociais, requer-se buscar um ponto de inter- 

secpao tedrico, onde o poder econdmico se 

expresse como dominapao social, isto 6, 
como poh'tica; pois e atraves do processo 
poh'tico que uma classe ou grupo econdmico 
tenta estabelecer um sistema de relapdes 

sociais que permita impor ao conjunto da 

sociedade um modo de produpao pr6prio,ou 
pelo menos tenta estabelecer alianpas ou 

subordinar os demais grupos ou classes com 
o fim de desenvolver uma forma econdmica 

compati'vel com seus interesses e objeti- 
vos"^4) 

A decorrencia deste posicionamento e 
assumir uma postura cntica tambem em face 

de outros tedricos, como N.W. Sodre e A.G. 
Frank, que, mesmo com argumentos dife- 

rentes, procuravam mostrar a inviabilidade 
do desenvolvimento capitalista no Brasil 

devido a fatores externos: o sistema capita- 
lista mondial exercia uma domin§ncia de 

tal forma sobre os pai'ses perifericos, que o 
mviabilizava. A andlise da teoria da depen- 
dencia, por seu turno, contra-argumentaria 
afirmando inicialmente que "o enfoque pro- 
posto neste ensaio nao considera adequado, 
nem mesmo de um ponto de vista anah'tico, 
separar os fatores denominados 'externos' e 

'internes': ao contrdrio, propde-se a achar 
as caracten'sticas das sociedades nacionais 

que expressamas relapoes como externo"^5^ 

Esta postura, mantida na maior parte da 

(3) CARDOSO, F.H. & FALETTO. Op. cit. 
p. 13. 

(4) Id. p. 23. 

(5) Id. p. 28. 
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obra, talvez na necessidade de enfatizar as 

diferempas, chegou a outra: "Sao justa- 

mente os fatores polftico-sociais mter- 

nos - vinculados, como 6 natural, adinami- 

ca dos centros hegemonicos — os que podem 
produzir pohticas que se aproveitam das 

novas condipoes' ou das novas oportunida- 

des de crescimento economico. De igual 

modo, as fonpas internas sao as que rede- 

finem o sentido e o alcance poli'tico-social 
da diferenpa 'espontanea' do sistema econo- 

mico"<6l 

E este segundo "ponto de vista" o que 

estabelece relapoes determinantes dos "fato- 
res internos" sobre os "externos" que foi 

mais vulgarizado e difundido; a rigor, en- 

tretanto, em Desenvolvimento e Depen- 
dencia hi uma abordagem muito mais rica 

e complexa. 

O CAPITALISMO TARDIO 

A tese de Joao Manuel Cardoso de Mello, 
O Capitalismo Tardio, de 1975, e - fato 

reconhecido pelo autor — fruto da heran(pa 
intelectual tanto da Cepal como da Teoria 
da Dependencia, de Cardoso e Faletto. Ja' na 

introdugao ao trabalho salienta o autor as 

principais teses cepalinas a serem retoma- 
das, extra idas do Estud/o Econdmlco de 

America Latina — 1949: 

1 a id^ia de desenvolvimento desigual 
da economia mondial: resultado da propa- 

ga<pao do progresso t^cnico, lenta e desigual 

na America Latina, compar^vel i ocorrida 

nos pai'ses h'deres da Revolupao Industrial; 

com isto, ha uma divisao internacional do 
trabalho, que beneficia o centro em detri- 
mento da periferia; 

2. o fato anterior relaciona-se com a 

deteriora<pao dos termos de troca, desfa- 

vor^vel ^s economias perifericas; 
3. assim, "os prob/emas e, ao mesmo 

tempo, a especificidade da industrializagao 

latino-americana decorrem de seu carater 

periferico. Ou melhor; a industrializaqao 

(6) Id. p. 28-29. 

latino-amencana 4 problemdtica porque peri- 

fdrica <71 ; 

4. a especificidade da industrializa<pao 

tardia e marcada por: baixa capacidade de 

poupanga com relagao ao centro, frente ao 
alto progresso tecnico exigido a nfvel mun- 

dial; debilidade de demanda, que limita 
a produgao em escala, descompasso entre 
o padrao de consume corrente e a importa- 

gao de tecnologia; existencia do desempre- 
go estrutural, pois nao hi um departamento 

de bens de produgao, na fase de desenvol- 

vimento para dentro, que absorva a mao-de- 
-obra excedente, liberada com a intensifi- 

cagao da mecanizagao, ao contrario dos 

paises centrais, onde "o progresso tecnico 

cria, pois, desemprego, mas tende ao mesmo 
tempo a absorve-lo, gragas ao aumento das in- 

versoes"^ 
Assim, argumenta Joao Manuel, que da 

Cepal aprendeu-se entre outras coisas e fun- 

damentalmente: 
1 a importancia do investimento; 
2. a necessidade do planejamento. 

Ambos sao de grande relevcincia para 
incrementar a industrializa<^ao interna, que, 
na ideologia cepalina, apesar de nao haver 

consenso entre seus membros quanto a 
outros aspectos, eram pontos essenciais para 

romper a condigao de periferia; portanto, 
dentro de uma problematica nacionaL 

Da Teoria da Dependencia, o autor, por 
outro lado, herdou a cn'tica da teoria cepali- 
na, apontada na segao anterior, qual seja: 
a necessidade de nao usar apenas fatores 

economicos, mas entrosd-los aos sdcio-poh- 
ticos. Mas, ha outro aspect© explfcito em 
O Capitalismo Tardio, justamente o que se 
quer salientar aqui: 

"A periodizagao (economia colonial — 

economia mercantil - escravista-nacio- 
nal - economia exportadora capitalis- 

ta - retardatciria em suas tres fases: 
nascimento e consolidagao da grande indus- 
tria, industrializagao restringida e industria- 

(7) MELLO^J.M. Cardoso de. O capitalismo 
tardio. Sao Paulo, Brasiliense, 1982. p. 17 
(grifos do autor). 

(8) /c/. p.19. 
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liza<?ao pesada), que aponta a direpao do 

movimento da economia, esti complexa- 

mente determinada. Quer dizer, estd deter- 
minada em primeira instancia por 'fatores 
in ternos' e, em ultima instancia, por 'fato- 

res externos' "<9). 

Tanto da Cepal como da Teoria da De- 

pendencia, Joaol Manuel busca a mesma ms- 

pira<?ao. O esquema analftico da Cepal havia 

estabelecido duas fases essenciais no desen- 
volvimento latino-americano: o crescimento 
para fora, do perfodo agro-exportador,onde 

as exportagoes (exdgenas) eram o principal 

determinante do m'vel de renda; e o cresci- 
mento para dentro, quando se incrementa a 

industrializagao e o investimento e endoge- 

namente responsdvel na determinagao dos 
m'veis de renda e emprego. Isto "equivale 

ao deslocamento, para o interior da Nagao, 

dos centres de decisao"^10). Embora com ou- 
tra periodizagao. envolvendo nao mais as 
fases cepalinas, mas procurando captar a 
histdria brasileira como histdria de um tipo 
especi'fico de capitalismo, aceita-se a antf- 

tese entre duas fases, uma externamente de- 
terminada e outra onde os comandos das 

decisoes sao essencialmente internos. Da 
Teoria da Dependencia, o autor extraiu a 
mesma contribuigao: a ancilise da formagao 

latino-americana como desenvolvimento do 
modo de produgao capitalista "traz, a meu 
jui'zo, entre outras, uma contribuigao fun- 

damental: a ideia de que a dinamica social 

latino-americana 6 determinada, em pri- 

meira instancia, por 'fatores internos' e, 
em ultima instancia, por 'fatores externos' 
a partir do momento em que se estabelece o, 

Estado Nacional''^11) — argumento, como se 
ve, repetido enfaticamente na obra. 

0 exame mais detalhado destas proposi- 
goes exige que se volte cl economia brasileira 
e se tente precisar historicamente a atuagao 

do Estado e seus limites frente aos desequilf- 
brios do setor externo. Esta abordagem 

(9) Id. p. 176. 

(10) Id. p. 21. 

(11) Id. [3.26. 

possibilitara', com mais exatidao, levantar 

hipdteses para a discussao das questoes at^ 

aqui expostas. Embora se pudesse recuar 

ainda mais no tempo, uma breve an^lise do 

pen'odo p6s-64 e suficiente para os objeti- 

vos do trabalho. 

2. A Economia Brasileira: O Estado 

e seus Limites Frente ao Setor 
Externo 

CRISE E RETOMADA DO 
CRESCIMENTO DOS ANOS 60 

0 piano de combate a inflagao do presi- 

dente Castelo Branco, apesar de suas seme- 
Ihangas com o Piano Trienal, pressupunha 
restrigao crediti'cia e elevagao da carga tri- 

butclria, porem, com nova correlagao de for- 
gas polfticas (nao sera aqui examinada a 
poh'tica salarial, o que, embora importante 
para se entender o pen'odo, fugiria do tema 

central proposto). Varias medidas foram 
implementadas, tendo em vista a redugao 
do deficit publico. Isto se fez mais com o 

aumento da tributagao que com a redugao 
de gastos, embora o corte destes tambem se 

fizesse presente. Substituiu-se o imposto 
estadual sobre vendas e consignagoes (IVC) 
por outro que incidia sobre o valor adicio- 

nado de cada transagao (ICM), 0 imposto 

sobre a renda foi modificado, com maior 
abrangencia e fiscalizagao — o que, pratica- 
mente, significou seu aparegimento. Criou-se 
a ORTN com cldusula de corregao mone- 

t^ria para cobrir deficit de caixa do tesouro 

sem recorrer ^ emissao prim^ria, entendida 

pela equipe do governo como fundamental 

causa da inflagao. A criagao do Banco Cen- 
tral, por seu turno, permitiu a concentragao 
de massas de capital circulante para cobrir 

operagoes governamentais. 

Ate 1963, a expansao das despesas publi- 
cas fora financiada pelo simultaneo aumento 

da carga tributciria e do deficit; coma crise, 

especialmente pelo ultimo. A partir de 1964, 
o governo se pr^pos a reduzir a participagao 
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do deficit no financiamento das empresas A tabela a seguir ilustra esta tendencia, 

estatais e em seus gastos^12)■ em comparapao cl percentagem do RIB: 

RECURSOS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO EM PERCENTAGEM DO PIB 

Ano Receita Tributtfria Deficit Total de Recursos 

1958 19,95 1,95 21,90 

1959 20,83 2,04 22,87 

1960 20.11 2,78 22,89 
1961 18,81 3,39 22,20 
1962 17,79 3,26 22,05 

1963 18,00 4,23 22 23 

1964 19,35 3,16 22,51 
1965 21,81 1,61 23,42 

1966 24,12 1,09 25,21 
1967 23,35 1,64 24,99 

1968 26,68 1,24 27,92 

Fonte: IBGE. FGV. Centro de Estudos Fiscais. Banco Central do Brasil, Relatdrios Anuais./n: RE- 
ZENDE DASILVA, Fernando. Pesquisa e Planejamento Econ6mico,]1 (2), dez./71. 

Salienta, ainda, Fernando Rezende da Sil- 
va<13). que ja em 1963 o deficit de caixa do 
tesouro deixava de exercer papel significa- 

tivo como agente promotor da inflagao, 

reduzindo-se a 0,6% do PIB (contra 3,16% 
do PIB em 1969). 

A criapao do Banco Central ^ apenas um 

ponto (importante) de uma reforma finan- 

ceira mais ampla, que se propunha a ampliar 

e diversificar os mecanismos de intermedia- 
gao financeira, criar bancos de investimen- 
to e possibilitar credit© direto ao consumi- 

dor (financeiras). A propria corregao mone- 

t^ria vai possibilitar o aumento da receita 

do Estado, dando folego ao crescimento a 

partir de 1967 constituindo-se como uma 

das precondipoes para o investimento esta- 

tal. 

(12) REZENDE DA SILVA, Fernando. Modi- 
ficagoes na estrutura tribut^ria; uma agen- 
da para debate. Pesquisa e Planejamento 
Econ0mico,\6 {3), dez. 1976. 

(13) Id. 

Assim, o PAEG tambem legarci ao pen'o- 
do posterior um folego no balanpo de paga- 

mentos; deve-se af incluir a renegociapao 
da di'vida externa, com um governo de con- 

fianpa dos orgaos internacionais. Pode-se 
afirmar que se chega em 1967 sem restripao 
do balanpo de pagamentos, nao se consti- 

tuindo a di'vida externa em empecilho ao 

crescimento, Nao se pode dizer, portanto, 
que so fatores internos possibilitaram a 

retomada do crescimento. A "diminuipao" 
da restrigao externa ajuda, tanto a explicar 
o boom conhecido como "Milagre" quanto 

a volta destas) restripoes; com o fim do di- 

nheiro ficil ao iniciar a crise, ajudam a expli- 
car problemas presentes da economia brasi- 

leira. A id^ia de que esta tern condipoes de 

se mover por "vari^veis endbgenas" choca-se 

claramente com a realidade, indo, no limi- 
te, procurar entender a crise atual no Pals, 

sem levar em conta a situapao mundial. 

Considera-se, por outro lado, como im- 
portante para entender a retomada do cres- 

cimento, o corte da relapao expansao mone- 

t^ria/deficit do tesouro, o que permitiu que 
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a renda crescesse sem expandir a base mone- 

t^ria, atraves do credito ao setor privado. 

Este, por sua vez, 6 importante para explicar 
a expansao da demanda de dur^veis. Soma-se 

a isto a propria polCtica deliberadamente 

expansionista do governo apds 1968, que se 

opunha claramente neste aspect© ^ do go- 
verno anterior, de Castelo Branco. A estes 
fatores deve-se acrescentar alnda a concen- 

tra<pao de renda e a existencia de capacidade 
ociosa, o que permite identificar a inflapao 

como nao fundamentalmente de demanda, 
mas de custos, criticando o excessivo aperto 

de liquidez do pen'odo anterior. Assim, po- 
der-se-ia aumentar o consumo sem aumentar 
a inflagao. 0 credito externo passa a ser visto 

como uma garantia a mais, um aval, por 
assim dizer. 

Apesar de a equipe governamental de 
apos 1964 manifestar-se claramente pelas 
vantagens das economias de mercado, exal- 
tando a livre iniciativa, nao raro identifican- 

do ideologicamente as praticas e os discursos 

populistas com tendencias socializantes, a 

empresa estatal ganhou vulto a partirdaque- 

la data, talvez nao por decisao exph'cita da- 

queles que detinham poder decisorio, mas 
por uma serie de medidas que vao sendo to- 
madas, ^s vezes sem um piano global, que, 

na pratica, aprofundaram o papel do Estado 
na economia brasileira. 

Segundo Coutinho e Reichstul, "a reati- 
vapao do crescimento teria sido induzida, 

desde 67 pelos investimentos do setor pro- 
dutivo estatal''^14^. Salientam os autores que 
coube ao setor de energia eletrica, com a 
Eletrobras e a Cesp, liderar a retomada das 
inversoes estatais. 

De 1947 a 1968, as despesas totais do se- 
tor publico, exclufdas as despesas do gover- 

no, elevaram-se de 100 para 455 em termos 

reais; em percentagem do RIB, de 18% em 
1947 para 24,7% em 1968. A relapao total 

da arrecadagao tribut^ria mais deficit do 

(14) COUTINHO. L. & REICHSTUL, M. 0 setor 
produtivo estatal e o ciclo. fn: MARTINS, 
C.E. Estado e capita!ismo no Brasil. Cap. 2, 
p. 73. 

govern© e RIB tambem elevou-se de 16,5% 

em 1953 para 28% em 1968(ls). Segundo 

Rezende da Silva, "a expansao registrada nos 

indices globais de participapao de despesas 

e receitas no Produto Interno refletiram prin- 
cipalmente uma ampliapao do governo em 

^reas nao-tradicionais" Comegam nesta epo- 

ca a ser feitas analises que afirmam estar 
a economia brasileira repousando em um tri- 

pe, constitui'do pelas privadas nacionais, as 
estatais e as estrangeiras. A retomada do 

crescimento* tambem provocou a crftica das 

analises estagnacionistas, procurando substi- 
tuir a concepgao de tendencia pela de ciclo, 

com artigos de F. Lopes, M.C. Tavares {AI4m 
da Estagnagao) e Fish low (Estudos Cebrap). 

Finalmente, ainda ressaltando o papel do 

Estado na recuperagao economica de 1968, 

cabe citar sua importancia na* captagao de 

poupanga. Nesta destaca-se a compulsdria, 

com a criagao do PIS, Pasep e FGTS, e 

ainda devem ser mencionadas as cadernetas 
de poupanga, possibilitando a existencia de 
pequenos e medios poupadores, que, por 

seu numero levam uma massa de dinheiro ^ 
iniciativa privada (construgao civil), mas sob 

a garantia do Estado. Este e mobilizador e 
concentrador do excedente, mas age funda- 

mentalmente como repassador de fundos ao 
setor privado. 

Estes fatores ajudam a explicar a cres- 
cente capacidade de o governo realizar pro- 
jetos de investimentos que davam suporte ci 

expansao. Estes nao foram so de infra-estru- 
tura (naval, comunicagao), mas de substitui- 
gao de importagbes (petroqufmica, qufmica 

pesada) e de auxi'lio ^ construgao civil (nao- 

-met^licos). Este ultimo setor, alias, apare- 

ce como o unico incentivado pelo governo, 
para o qual se utiliza a justificativa de gerar 
mais empregos. 

Esta situagao inverter-se-ia com a crise 

internacional, sugerindo que, embora o papel 
do Estado seja relevante para explicar o pro- 

(15) REZENDE DA SILVA, Fernando. A evolu- 
gao das fungoes do governo e a expansao do 
setor publico brasileiro, Pesquisa e Planeja- 
mento Econ^mico. 1 (2), dez. 1971. 
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cesso de desenvolvimento capitalista por que 

passou o Brasil no perfodo, ele nao e autono- 

mo, mas dependente da conjuntura externa, 

principalmente do acesso a fontes de flnan- 

ciamentos. A incisiva apao do governo, com 

financiamento e investimento direto em 

projetos de infra-estrutura, aliada h expan- 

sao da industria de bens de capital, em parti- 
cular, e da industrializagao, em geral, apenas 

ressaltam a importancia delas mesmas nas 

mudanpas estruturais que provocaram — por 

certo importantes e, em alguns aspectos, at^ 

decisivas - mas de forma alguma capazes de 
romper com o estrangulamento externo que 

se faz presente na economia nos perlbdos 

de crise. Ao contrario, eles devem ser enten- 

didos no contexto de um momento favor^i- 

vel da economia mondial (que os propiciou). 

CRISE ECONOMICA, CRISE FISCAL 

A crise internacional que comepa a se 

delinear em 1973, onde um dos marcos ^ a 

elevapao significativa dos prepos do petroleo, 

e fundamental para entender a economia 

brasileira na ultima d^cada. Nao se pretende 
aqui voltar ci discussao sobre a relapao entre 

as crises interna e externa. Mas, por menor 

que seja a enfase que alguns autores queiram 
dar quanto a influencia da ultima sobre a 

primeira, parece inegavel que ela existe. Ou 

seja: a crise 6 tambem energetica, e se esta 

nao e sua unica face, tambem nao 6 uma 

questao secund^ria, passfvel de ser esquecida. 

Esta posipao nao ^ incompatCvel com a 
postura defendida por M.C. Tavares sobre a 

tendencia a desacelerapao consequente § 

redupao de consumo de dur^veis, dada a 

taxa de reposipao destes bens, que tende a 

se desacelerar no tempo. Seria realmente 
difi'cil manter a taxa de crescimento de cerca 

de 20% ao ano neste setor, como ocorreu 

nos seis ou sete anos de "Milagre" Mas a 
insistencia de ignorar a crise internacional, 

ou a expectativa de que fosse passageira, por 
parte do governo, contribuiu para que diver- 

sos problemas que comeparam a aparecer 

com a crise provocassem efeito pior do 
que ocasionariam se certas medidas fossem 

tomadas logo de infcio. O que isto signi- 

fica? 

Vejamos: durante o perfodo 1970-1973, 
o setor produtivo estatal manteve elevado 

nfvel de investimento. Como nestas empre- 

sas a relapao capital/produto 6 elevada, sus- 

tentar alto nfvel de crescimento implica 

manter enorme volume absoluto crescente 

de inversoes^16). Apesar daj crise, que se con- 

figura a partir de 1973, a proposta governa- 
mental 6 de manter elevadas as taxas de cres- 

cimento da economia brasileira. A polftica 

passa a ser de "corrigir desvios do cresci- 

mento" dando a ele nova face com a expan- 

sao dos Vcirios setores de insumos basicos e 
bens de capital. Esta e, em sfntese, a propos- 

ta do II PND, que seguramente conferia aos 
empreendimentos estatais um lugar de ainda 

maior destaque do que o ocupado ate entao. 

Assim, pretende-se levar adiante propos- 
tas no campo de siderurgia, projetos energe- 
ticos (Itaipu e centrais atomicas), exporta- 
pao de minerios e produtos met^licos (Cara- 
jas), expansao do Vale do Rio Doce, das 
comunicapoes e de insumos basicos, como 

fertilizantes, papel, ^Icool, nao-ferrosos etc. 
As taxas sao projetadas de acordo com as 

obtidas durante o boom: pensa-se que o 
crescimento obtido anteriormente ir^ conti- 

nuar; as necessidades de produpao sao apoia- 

das em dados que tern por suposto a conti- 

nuidade do boom. Supondo-se, inclusive, 
o crescimento das fontes de financiamentos 
inter nas e externas — mesmo com possibili- 

dades, \& claras, de recessao interna e escas- 

sez de divisas. 
Desta epoca surge a campanha contra a 

"estatizapao" da economia brasileira. 0 II 
PND, no entanto, ao contririo de ser socia- 

lizante, parece ter proposto uma nova arti- 
culapao entre os membros do trip6 (empresas 

estatais, privadas nacionais e multinacionais). 
Os empreendimentos acima referidos, antes 

de significarem uma apao estatal tomando 
lugar da iniciativa privada, supunham rela- 

poes estreitas, tanto com o capital nacional 

(16) COUTINHO, L. & REICHSTUL, M. Id. 
p. 76. 
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como com o internacional (haja vista Caraj^s 
e Itaipu). 

0 II PND tenta, pois, implementar um 

"projeto nacional", com base no setor de 
bens de capital nacional e nas empresas esta- 
tais produtoras de insumos. Como afirma 

S. Dain, "como nos velhos tempos, a 'ques- 
tSo nacional' continua a centrar-se na base 

dos recursos naturais. Sua exploragao nacio- 

nal ou associada h &jide do Estado seria ele- 

mento fundamental A definipao da autono- 
mia nacional"!17^. Apesar da vinculagao com 

o capital estrangeiro, a questao era a autono- 

mia nacional, mostrando a dupla face da 

polftica. Na 6poca, chegou-se a falar em uma 
nova frapao de classe, a "burguesia estatal" 

portadora de ideologias e interesses prbprios. 

Segundo Belluzzo^l8^. "o crescimento do 
numero de empresas (estatais) nao significou 
um aumento da participagSo relativa do Es- 

tado na propriedade de ativos. 0 indicador 

mais claro disso 4 que o Estado manteve-se 

praticamente nos mesmos setores em que vi- 

nha operando, com a grande excepao da petro- 
qufmica, onde det^m apenas um tergo da 

propriedade de ativos" Este argumento, em 
resposta aos conservadores que.supunham 
que o aumento da propriedade estatal sobre 

os meios de produpao levaria h derrocada 
da livre iniciativa, nao consegue, entretanto, 
negar outra realidade, referida pelo mesmo 

autor: o aumento do grau de controle sobre 
o processo de financiamento da acumula^ao. 

Em todo o pen'odo de expansao, segura- 

mente beneficiadas pela centralizagao das 
decisoes, as empresas estatais parecem ter 
agido com grande autonomia, dirigidas por 
cupulas proximas do poder decisdrio. 0 ele- 

vado investimento destas empresas tendeu a 
reforgar o movimento cfclico Je.entre 1974 

e 1979, chegou-se a pensar que, conservando 

a autonomia que tiveram no boom, pode- 

riam contesta-lo. 

Sem os recursos do perfodo 1968-1973, 
restou a estas empresas o endividamento 

crescente. £: ineg^vel | que, pelo menos at^ 

1979, o investimento estatal foi anticfclico 

(s6 na segunda metade de 1980 aparecem 

os primeiros cortes significativos nos investi- 

mentos destas empresas). Mas tamb^m neste 

perfodo, as relagbes entre empresas estatais 
e polftica economica tornam-se mais com- 

plexas<19). Elas passam a ser entendidas 

como agentes de captagao de recursos exter- 
nos, o que as submete, pelo menos em parte, 

a polftica economica, ao mesmo tempo, pelo 

que tudo indica, gerando conflitos entre 
seus dirigentes e as autoridades economicas. 

Apesar de a crise \& ser evidente, entre 

1976 e 1979 o setor produtivo estatal man- 
teve elevadas taxas de crescimento: em tor- 

no de 12% ao ano<20> Nao se observa, por- 
tanto, qualquer perfil recessivo; ao contri- 
rio, as empresas estatais ganharam peso 

crescente na formagao bruta de capital total, 
que passa dos 15% em 1974 para 21% em 

1979<21). E: ineg^vel, pois, que mantiveram 

um papel estabilizador no perfodo, embora 
este crescimento, deve-se dizer, nao se tenha 

mantido igualmente em todos os setores, 
uma vez que investimentos em ^reas tradi- 

cionais, como saude, educagao e saneamen- 
to, nao apresentaram elevagao significativa 
(as vezes apresentando, em termos relatives, 

queda)<22 > 
Como, em plena crise, o Estado pode 

manter estes investimentos? Esta questao 

exige um estudo parte, dada sua complexi- 
dade. Pode-se, entretanto, lembrar o endivi- 

damento interno e externo crescente, como 
ponto de apoio fundamental, o que caracte- 
riza a crise fiscal presente. Com impostos 

(17) DAIN, Sulamis. Estatizagao: mito e reali- 
dade. //?: AN PEC, Ana is do IX Encontro 
Nacional de Economia. Olinda, 1981. 
p. 1807. 

(18) BELLUZZO, L.G. A intervengao do Esta- 
do no perfodo recente. Ensaios de Opi- 
niao, n9 5, p. 26. 

(19) COUTINHO, L. & REICHSTUL, H. Inves- 
timento estatal, 1974-1980: ciclo e crise. 
In: ANPEC, op. cit. p. 1.733. 

(20) /d. p. 1.740. 

(21) Id. 

(22) Id. 
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cadentes e com o desemprego barrando o 

crescimento da poupanga forgada, o endivi- 

damento e a inflagao passam a se expandir 

gradualmente. Aglemais, o financiamento dos 
gastos estatais via endividamento e prolife- 

ragao de tftulos publicos, com taxas de juros 

cada vez mais altas, parecem incrementar 

ainda mais a recessSo e a inflagao — dando 
um aval ao pensamento conservador. For 

outro lado, as empresas estatais, que elevaram 
grandemente o patamar do crescimento no 
boom, por nao serem mais "autonomas" 

como naquele pen'odo, hoje aprofundam 
mais a recessao com a necessidade de corte 

de seus gastos. Assim, a crise fiscal, que 6 

tambem financeira e internacional, est^ 

delineada. O papel "estabilizador" mantido 

ate 1979 jogou ao future seu custo e com o 

aprofundamento da crise nao pode ser man- 

tido. 
Finalmente, ^ precise considerar que 

varies instrumentos de poh'tica economica 

criados no Brasil apos 1964, ate hoje presen- 

tes, surgiram em um perfodo de inflagao 
cadente. Entre eles, a corregao monet^ria 

que, quando a economia volta a ter altas 
taxas de inflagao, serve como elemento 
realimentador. Com o fito de tomci-la mais 

suportivel ou mesmo de exercer algum con- 

trole sobre a alta dos pregos, o governo foi 

indexando varies Indices da economia, ge- 
rando uma rede de vasos intercomunicantes, 

que tornam, por sua vez, ainda mais difi'cil 
o combate efetivo da inflagao. Com a crise 
internacional e a escassez de divisas inter- 

nas, viu-se tambem o governo, mantendo sua 
postura de nao fazer qualquer modificagao 

mais profunda, na contingencia de vincular 
evolugSo de pregos e Cndices internes com 
externos (taxas de juros e ORTNs cambiais, 

por exemplo). Assim, na economia passam 
a existir concomitantemente tres moedas ou 
unidades de conta (cruzeiro, ORTN e dolar), 

envolvendo entre elas uma relagao complexa 

e de difCcil manejo. 

Com o desemprego e a queda do ritmo da 

atividade, a poupanga compulsbria (PIS, 

Pasep e FGTS) sofre tremento golpe, pois 

ela est^ vinculada a expansao daqueles. O in- 
centivo a poupanga voluntaria, por sua vez. 

exige taxas de juros atraentes. Em 1980, a 

poh'tica de tabelamento das taxas de juros, 

salutar em outras 6pocas, baixou o nfvel 

de poupanga significativamente (pois agora 

a parte compulsbria b menor que a volunta- 

ria). 
Pela Resolugao 802(23) por outro lado, 

o governo passa a garantir que ORTN, cam- 
bio e IGP caminhem juntos. Com isto hci 

uma vinculagao mais estreita da economia 

domestica com a internacional. O governo 

brasileiro, assim, tern grande influencia no 

mercado financeiro e sua agao se amplia, seja 
do lado real — pelas estatais, ou como acio- 

nista —, seja como tesouro — no sentido 

cl^ssico —, seja como captador e emprestador 
de recursos, dependendo da prioridade 
(fundo 157. por exemplo). 

A inflagao, que teoricamente poderia 
incrementar as receitas do governo, ao con- 

tririo, as contrai. A poupanga externa estci 
limitada, nao tendo mais o "aval" de outras 

epocas: neste sentido, o sistema internacio- 
nal de pagamentos parece nao ter mudado 

significativamente com relagao £ crise de 29: 

pafses como o Brasil tern oferta de recursos 
elcistica no boom e ineMstica na crise, o que 
reforga o ciclo. Internamente estci com tribu- 

tagao cadente, ao diminuir o m'vel de ativi- 

dade; e para incentivar a poupanga volunta- 

ria, eleva a taxa de juros, o que contrao o in- 
vestimento e o emprego, formando um cfr- 

culo vicioso. E a diminuigao dos gastos, seja 
do investimento direto ou cortando subsf- 

dios, tende a elevar mais a inflagao, com a 
alteragao dos pregos relatives que a medida 

(23) Resolugao do Conselho Monet^rio Nacio- 
nal, de margo de 1983, que estabelece que 
as variagoes trimestrais das corregSes mone- 
t^ria e cambial devem igualar-se ao Cndice 
inflacion^rio. Segundo o Informative do 
Banco Central de margo de 1983, p. 5, com 
isto se busca a estabilidade de "dois impor- 
tantes segmentos do mercado financeiro; 
a captagao de recursos externos e os dep6- 
sitos em cadernetas de poupanga" Visa, 
ainda, "amenizar os impactos internos 
da maxidesvalorizagao cambial (do m§s 
anterior) e propiciar condigdes favor^veis 
para uma virtual redugao dos m'veis reais 
das taxas de juros" 
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ocasiona, ou transferindo ao consumidor 

seus deficits, com a elevagao dos prepos dos 

servigos publicos. 

Conclusao 

Parece fora de duvida que o nfvel de in 

vestimento privado e o de gastos governa 

mentais, na economia brasileira, acompa- 
nham o ciclo internacional. Tal fato fica ja 

evidente na decada de 50, com o auge desen- 
volvimentista do governo JK, que coincidiu 

com uma fase internacionalmente ben^fica 

a pai'ses da America Latina em processo de 
industrializa<?ao<24^ No pen'odo 1968-1973 
ocorreu o mesmo. 

Tragado este quadro, fica diffcil concor- 
dar com a afirmapao de que, a partir de certo 

ponto de seu desenvolvimento capitalista, 
a economia brasileira teve "uma mudanpa 

essencia/ no padrao de acumulapao, que 

sugere que o movimento cfclico da econo- 

mia ganhou um carater eminentemente 

endogeno"^25' 

De forma alguma, com isto, est^-se colo- 

cando em questao a proposta da Teoria da 
Dependencia de analisar as classes sociais 

internamente para entender a dinamica 
do desenvolvimento capitalista no Brasil. 
nem a validade da busca de periodizagao m 

terna da economia, como foi elaborada em 
O Capita/ismo Tardio. Embora ambas se 
constituam em avango para o entendi 

mento da economia brasileira, elas nao 

podem ser confundidas com autonomia 
interna frente ao setor internacional. Nao 

obstante se possa ressalvar que esta nao foi 
a intenpao dos autores analisados na segao 

1, a consequencia de suas id^ias foi servir 

de suporte a uma visao da atual crise que. 

(24) O trabalho que melhor demonstra isto 6 
CASTRO, A.B. de. O capitalismo ainda 4 
aquele. Rio de Janeiro, Forense University 
ria. 1979 

(25) COUTINHO, L. O setor produtivo estatal 
autonomia e limites. Ensaios de Opiniao. 
n9 5, p. 29. 

partindo do ponto de vista que "os fatores 

internos" determinam os "externos" na eco- 

nomia brasileira, ou que esta e "endogena- 

mente determinada" o Estado tern ampla 
margem de agao para fazer polftica anticf- 

clica Assim, bastaria uma poh'tica econd- 
mica "correta" embasada na teoria da 
demanda efetiva, para que o contexto reces- 

sivo fosse u/trapassado. Vale registrar, entre- 

tanto, a seguinte constatagao de L.C. Bresser 

Pereira; "O Estado Brasileiro, por motives 

de ordem economica e polftica, foi sendo 
reduzido paulatinamente a imobilidade nos 

ultimos anos. Exatamente no momento em 

que as dificuldades se avolumavam, tornan- 
do necess^ria e urgente uma polftica econd- 

mica que restabelecesse o equilfbrio finan- 

ceiro no pa is, o Estado perdeu o raio de ma- 
nobra, suas agoes deixaram de ter o mfni- 

mo de autonomia e operacionalidade neces- 
sano para produzir efeitos. A ineficcicia da 
polftica economica governamental transpa^ 

rece a cada momento"<26^ A busca das 
causas de tal fato, certamente, vai al^m de 

colocar em duvida a capacidade intelectual 

ou pratica da tecnocracia. 

Ei preciso deixar claro que com isto nao 

se quer cair na tese oposta: os "fatores ex- 
ternos" determinam os "internos". Nem 

na defesa da polftica economica governa- 
mental Entende-se, inclusive, que o Esta- 
do tern uma margem de agao mais ampla 
em relagao a que vem sendo utilizada, mar- 
gem esta que certamente ampliar-se-ia com 
novo pacto polftico. Mas, mesmo nesta situa- 
gao, e preciso estar consciente de que as de- 

cisoes internas, mesmo que importantes, 

encontram limites. 

Esta postura tambem nao deve ser con- 
fundida com a que afirma ser a atual crise 

somente reflexo da situagao internacional - 
tao a gosto de parte significativa do pensa- 

mento oficial. O que, entrementes, nao auto- 

riza a negar a evidencia de que quando o se- 

tor ex ter no deixa de ser fonte de esti'mulo, 

<261 PEREIRA, L.C. Bresser. A poh'tica econd- 
mica end6 >a. Revista de Economia Poh'- 
tica. Sao Pau. d, Brasiliense, /: 136, 1981. 
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ajuda a barraro crescimento. E mais: a polf- 

tica economica interna fica limitada, tendo 

poderes, na melhor das hipdteses, de ameni- 
zar os efeitos da crise, mas nao de supera-los. 

Ela tem, inclusive, um papel importante, 

que 6 alocar o custo da crise entre setores, 

segmentos e classes sociais, determinando, 

assim, quem serao os mais ou menos desfa- 

vorecidos. 

Cabe, portanto, repetir o obvio: o desen- 

volvimento capitalista no Brasil nas ultimas 

decadas, com a aceleragao da industrializa- 

gao e com o crescimento do Departamento 

I, nao significou autonomia frente a econo- 

mia internacional, mas uma redefinigao e 
talvez aprofundamento, da dependencia. 

E verdade que somente com o Dl pode-se 
dizer que na economia brasileira ha defini- 

tivamente um modo especificamente capita- 

lista de produpao, ou seja, que a acumula- 

gao e capaz de recriar os meios de produgao 
e a forga de trabalho necesscirios a sua expan- 

sao; assim, o "capital so encontra barreiras 

nele prbprio" como estcl explCcito na obra 

de Marx. Nao e disso que se discorda. Criti- 

ca-se, sim, o fato de ter-se tirado desta pro- 
posipao,uma outra, aparentemente decorren- 

te, mas falsa: que a acumulagao de capital e, 

portanto, os ciclos da economia brasileira es- 
tarem isentos ou pouco influenciados (ou 

passi'veis de o serem) pelo setor exterro. O 

modo especificamente capitalista de produ- 

gao no Brasil de forma alguma diminuiu a in- 

fluencia do setor extern©, e menos ainda pode 

ser confundido com autonomia da acumula- 

gao de capital interne em relagao ao sistema 

capitalista mundial. Tanto as empresas pri- 

vadas como o Estado veem-se enredados 

numa crise tanto real como financeira: os 

"gastos do governo" essenciais $ poUtica 

economica keynesiana, nao conseguem se 
mostrar como va rid vet exdgena: diante da 

crise eles nao podem ser mantidos indefini- 

damente. 

A retomada dos investimentos publicos, 
por mais humana e sensata que parega ser, 

vai se mostrando impotente diante da situa- 

gao. A crise nao parece ser temporaria ou 

conjuntural e o Estado nao pode ser visto 

como elemento estranho a e/a; ao contra- 

rio, sem ele nao se pode entender a situa- 

gao presente. Como elemento importante 

na produgao direta e no setor financeiro, 

ele se enredou de tal forma no organismo 
economico que nao pode aparecer como 

elemento "exogeno" Hci muito que se 
aprender com Keynes para entender a crise 

atual, mas sua visao de "ajeitar-se a econo- 

mia interna, que a do mundo acertar-se-^ 
por si mesma" pode ser v^ilida para a Ingla- 

terra dos anos 30, mas est^ longe de ser 

uma proposta realista para o Brasil dos 

anos 80. 
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