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Sumdrio 

Este trabalho apresenta a visao schumpete- 
riana do processo econdmico, que destaca o pa- 
pel das inovagoes cx)mo elemento crucial da di- 
nSmica capitalista. Entre osvdriostemasenfatili- 
zados, explorou-se particularmente a natureza 
da mudanga tecnoldgica, as caracterfsticas da 
competig§o schumpeteriana e da destruigSo 
criadora. Foi feita uma rApida comparag5o da 
abordagem schumpeteriana com a neocldissica e 
marxista. 
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Abstract 

This paper shows the schumpeterian view of 
economic process, where the innovation plays a 
crucial role in the capitalist dynamics. It stressed 
many themes, particularly the nature of schum- 
peterian competition and creative destruction. Fi- 
nally, there is a brief comparison of the schum- 
peterian approach with the neoclassical and mar- 
xist traditions. 
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Introdugao 

Este trabalho procura apresentar os elementos essenciais da teoria da 

mudanga t^cnica de Schumpeter e levantar pontos que sao passfveis de explo- 

ragao posterior. Foram feitas comparagoes sobre alguns temas entre a visao 

schumpeteriana e as abordagens neoclcissica, marxista e keynesiana. 

O autor 6 professor da FEA-UPS, pesquisador da FIFE e do Nucleo de PollUca e GestSo de Ciincia e 
Tecnologia da Universidade de Sao Paulo (NPGCT/USP). 
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1. A Visao Schumpeteriana do Processo Economico 

Na exposigao de suas id&as, tanto na Teoria do Desenvolvimento Eco- 

nomico (TDE) como no Ciclo dos Negdcios (CN), Schumpeter utillza o fluxo 

circular como representagao de uma economia estacion^ria, que reproduz a si 

prdpria em cada perfodo de tempo, sem modificagoes essenciais. Trata-se da 

reprodugao de urn modelo de equilfbrio geral walrasiano em que se utilize uma 

abordagem emprestada da Mecanica. A economia estacion^iria 6 tamb^m 

apresentada na forma de uma analogia com urn organismo, assemelhando-se 

a abordagem da Biologia. As condigoes de existencia de equilfbrio, sua estabi- 

lidade, as fricgoes no processo de ajuste, a permanencia das rotinas sao estu- 

dadas para representar o mundo da previsao e da repetitividade (Ver cap. 1 da 

TDE). 

Tendo em mente esta representagao tedrica, que permaneceu como refe- 

rencial bdsico ao longo de toda a obra, o autor passa a estudar as ruptures 

deste sistema. 

1.1. Alnovagao 

O primeiro elemento do elo causal que promove a ruptura do sistema 

ocorre com a introdugao de grandes inovagoes, que aparecem de forma espon- 

tanea e descontfnua no tempo. Trata-se de novos produtos, novos processes 

produtivos, novas estruturas produtivas em segmentos da atividade industrial e 

comercial, a conquista de novos mercados de novas fontes de matdrias-primas. 

Sao novas fungoes de produgao que efetivamente passam a ser utilizadas no 

processo produtivo. As inovagoes aparecem em pontos localizados (setores 

espedficos) do sistema promovendo verdadeiras revolugoes que se espalham, 

na forma de ondas, por toda a economia(1). 

Desta forma, o processo economico, no que tern de essencial, que d sua 

transformagao, evolugao e desenvolvimento (em oposigao ao crescimento) d 

visto como funcionando em forma de saltos violentos, desarmoniosamente, 

desequilibradamente. Assim: 

"Here we will notice one only, namely, their bearing upon our gene- 

ral conception of progress. Evidently, we must cease to think of it as 

by nature smooth and harmonious in the sense that rough passages 

(1) A separagao entre a invengao, inovagao e difusao tecnoldgicas, o cardter espont^neo do infcio da 
inovagao (se exdgeno ^ esfera econdmica ou nao) e a natureza nao marginalista fd/gr c/7ange^ do 
processo sao elementos a serem destacados, recebendo maiordetalhamento adiante. 
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and disharmonies present phenomena foreign to its mechanism and 

require special explanations by facts not embodied in its pure mo- 

del. On the contrary, we must recognize that evolution is lopsided, 

discontinuous, disharmonious by nature - that the disharmony is 

inherent in the very modus operandi of the factors of progress" 

(SCHUMPETER, 1939, p. 102). 

A competigao, que seici detalhada posteriormente, nao se limita a pregos 

(como veem os neoclcissicos), mas envolve aspectos qualitativos. O processo 

se d^ no tempo, com o surgimento, crescimento, maturagao e declfnio de em- 

presas e setores. Nesta trajetdria, as estruturas de mercado se alteram, criando 

e destruindo monopdlios no caudal dos eventos. A estabilidade, a repetitivida- 

de d a falta de "dinamismo", termo que Schumpeter reluta em utilizer. E a fal- 

ta da expansao do Espago Econdmico. Nas palavras de Schumpeter 

"O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, e urn fendme- 

no a parte, inteiramente fora do que se possa observar no fluxo cir- 

culatdrio ou na tendencia para o equilfbrio. E a transformagao es- 

pontanea e descontmua das artdrias do fluxo, disturbio, equilfbrio, 

que altera e desloca, para sempre, o estado de equilfbrio" 

(SCHUMPETER, 1934, p. 91). 

1.2. O Empresdrio 

O agente que conduz as inovagoes recede o nome de empresdrio. Esta 

figure distingue-se do homo economicus do fluxo circulatdrio, nao apresentan- 

do as caracterfsticas hedonistas, "racionais" do agente do repetitive processo 

econdmico da economia estaciondria. O autor utiliza termos como lideranga, 

ousadia, aventura, desejo de conquistar, alegria de criar para descreve-lo. Es- 

tes indivfduos nao constituem uma classe social, mas tern uma fungao social a 

exercer. Hd uma separagao nftida entre o empresdrio e o inventor que atua, em 

principio, fora da esfera econdmica. O empresdrio tambdm distingue-se do ca- 

pitalista, que d o dono do capital. E o empresdrio que realiza o potencial produ- 

tivo que se encontra desarticulado entre o sistema econdmico atual e o possf- 

vel. O aparecimento de indivfduos com estas caracterfsticas e atribuigdes nao 

d previsfvel (estatisticamente). O mundo aqui d semelhante ao da incerteza 

keynesiana. Mas o empresdrio d uma figura mais "realizadora" que o investidor 

keynesiano. Na IDE e no CN as inovagoes sao conduzidas por novos homens 

(empresdrios), que criam novas firmas e novas plantas para realizar seus proje- 

tos, ao passo que estas hipdteses sao enfraquecidas (mas nao eliminadas) no 

Capitalismo, Socialismo e Democracia (CSD). 
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Em algum momento, certos autores, como Furtado (1971), criticaram 

Schumpeter pelo career anistdrico do aparecimento da figura do empresdrio, 

como se nao estivesse associado cis condigoes reals do momento. Schumpeter 

tinha claro este ponto, como mostra a seguinte passagem. 

"Todo processo concreto de desenvolvimento repousa, afinat, no 

desenvolvimento precedente. Mas, para ver a essencia do fato com 

dareza, faremos abstragao disto e admitiremos surgir o desenvolvi- 

mento de uma situagao sem desenvolvimento. Cada processo de- 

senvolvimentista cn'a os prd-requisitos para o seguinte. Com isto, a 

forma do ultimo se altera e as coisas se manifestam de modo dife- 

rente do que seriam, se cada fase concreta do desenvolvimento fora 

compelida a criar, primeiro, as suas prdprias condigdes. Entretanto, 

se desejarmos penetrar no amago do assunto, nao devemos incluir 

nos princfpios da nossa exposigao elementos daquilo que se pre- 

tenda explicar. Mas, se assim nao o fizermos, criaremos uma dispa- 

ridade aparente entre o fato e a teoria, que pode redundar em sdria 

dificuldade para o lei tor" (SCHUMPETER, 1934, p. 90). 

Evidentemente o tratamento tedrico de Schumpeter nao significa que ele 

adote uma postura mecanicista, em que tudo decorre estritamente das condi- 

gdes anteriores, ou transcendentalista - que enfatiza o herd! da criatividade, 

sendo compatfvel com uma visao da sfntese acumulativa (ver USHER, 1971; 

RUTTAN, 1959). 

1.3. O Crddito e o Capital 

A insergao da inovagao na esfera econdmica ocorre atravds da criagao de 

crddito colocado & disposigao do empresdrio para que este realize seus proje- 

tos. Numa economia de pleno emprego e em equilfbrio a alteragao do coman- 

do das forgas produtivas (terra e trabalho) dd-se atravds dos meios de paga- 

mentos, inclusive moeda. Observa-se que, na conceituagao de Schumpeter, o 

papel e a prdpria definigao do crddito ocorrem em fungao da atividade inovado- 

ra, o que d absolutamente original na literatura econdmica. O capital d outra 

varidvel que recebe uma definigao prdpria em Schumpeter, que o considera 

como fundo de poder aquisitivo, cujo papel d possibilitar a inovagao. A nature- 

za da organizagao econdmica capitalista distingue-se das demais por este me-, 

canismo de operagao do sistema(2). Mas palavras de Schumpeter: 

(2) Na verdade a literatura ora enfatiza o papel de mudanga t^cnica (talvez, em alguma medida fora 
do controle do homem), ora do empres^rio e ora do crddito e o capital como elementos primordiais 
do processo. 
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"As, however, innovation, being discontiguous and involving conside- 

rable change and being, in competitive capitalism, typically embo- 

died in new firms, requires large expenditure previous to the emer- 

gence of any revenue, credit becomes an essential element of the 

process" (SCHUMPETER, 1971, p. 37). 

Schumpeter vai mais al&n, procurando demonstrar que o lucro e os juros 

tem origem, afora fricgoes ou monopdlios, na atlvidade inovadora, a unica ca- 

paz de gerar um excedente na economia e que possibilitaria a geragao do lucro 

e o pagamento de juros. No processo de difusao da inovagao, criam-se estrutu- 

ras produtivas monopoldides, lucros e a expansao, para posterior contragao do 

crddito que cessa com a conclusao do ciclo. Os lucros, juros e os excedentes 

sao transitdrios, efeitos e sintomas do desequilfbrio. 

2. O Ciclo Economico em Schumpeter 

O resultado do aparecimento das grandes inovagoes, que ocorrem de 

forma nao-uniforme no tempo(3) e que para serem levadas adiante exigem 

grandes investimentos (novas plantas), d o de provocar ondas (enxames, o 

efeito bandwagon, dusters) que desequilibram a economia. O empresdrio (a 

onda primdria) e depois seus seguidores (a onda secunddria), na atividade dire- 

ta e especffica de inovagao, alteram a estrutura de mercado prevalecente, ge- 

rando lucros iniciais altos, que aos poucos, com o aparecimento de novas fir- 

mas, tendem a cessar. 

Se a economia operar a pleno emprego, a inovagao significa maior pro- 

dugao, maior nfvel de emprego, maior quantidade de crddito, maior quantidade 

de moeda, pressao para elevar a taxa de juros, maiores saldrios e maiores lu- 

cros. A varidvel que conduz o processo d o investimento que rebate nos de- 

mais setores e agentes atravds de um mecanismo semelhante ao multiplicador 

keynesiano. O capitalismo operaria, portanto, atravds de ondas que sao o re- 

sultado dos grandes desequilfbrios. Na verdade, o capitalismo nao funcionaria 

num esquema simples de uma onda de cada vez. Pelo contrdrio, sucedem-se, 

no tempo, de forma nao-sincronizada, ciclos de diferentes perfodos de matura- 

gao e intensidade. Schumpeter (no CN) utilize um esquema de tres ciclos bdsi- 

cos: o \or\go'(Kondratieff), de 40 a 60 anos, o mddio (Juglar), de 8 a 10 anos, e 

o curto (Kitchin) de 40 meses, o que d uma simplificagao da realidade; mas, 

(3) A inovagao e, portanto, os investimentos t§m career nao-previsfvel, como apontado anteriormen- 
te, nao seguindo sequer a lei dos grandes mimerosque promoveria alguma uniformidade em seu 
surgimento. 
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ainda assim, a interpretagao da evolugao do capitalismo revelou-se um esforgo 

extraordinariamente complexo. 

3. Algumas Extensoes 

3.1. A Visao de Marx 

Embora neste trabalho nao se pretenda fazer um estudo mais ambicioso 

da visao de Marx sobre a mudanga tecnoldgica, procuraremos selecionar um 

conjunto de nogoes que, por si sd, indicam uma postura bastante semelhante ^ 

de Schumpeter no que se refere k mudanga tdcnica, destacando o papel dos 

clusters, de cardter setorial e que se distribui no tempo, gerando ciclos. Marx 

foi o primeiro autor a identificar, com clareza, a necessidade de transformagao 

da base tdcnica como elemento fundamental do capitalismo, como mostram as 

frases a seguir: 

"A industria mode ma nunca ve e trata o processo atual como final. 

A base tecnica da industria moderna 6 portanto revolucionkria, en- 

quanto os modos de produgao anteriores eram essencialmente con- 

servadores" (MARX, 1967, p. 376). 

"A invengao torna-se um negdcio e a aplicagao da ciencia & produ- 

gao direta torna-se um prospecto que a determina e solicita" (Grun- 

disse, citado por MENDEL, 1978). 

A exposigao de suas iddias pode ser feita de forma resumida partindo da 

circulagao simples de mercadorias (M-D-M) e no momento em que surge o 

movimento de circulagao do capital que tern como ponto de partida e finaliza- 

gao o capitar(D-M-D), uma quantidade de valor que gera, pelo seu movimento, 

seu crescimento. 

O capital submete o processo de trabalho (o processo de produgao), valo- 

rizando-se atrav^s da geragao do excedente. O capitalista adquire a forga de 

trabalho pelo seu valor, ou seja, pelo valor das mercadorias que permitem ao 

trabalho reproduzir-se. Para uma dada jornada de trabalho(T), hd uma parcela 

de tempo correspondente ao valor da forga de trabalho consumida no processo 

de produgao - o trabalho necess^rio (tn) - e outra que gera um valor exceden- 

te - o trabalho excedente (te) - que gera a mais-valia absoluta. A relagao e = 

te/tn define a taxa de mais-valia. 

Quando o capital submete o prdprio processo de trabalho (a subsungao 

real do trabalho ao capital em oposigao k subsungao formal) atravfe da altera- 
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gao da produtividade do trabalho, aumenta a taxa de mais-valia (a mals-valia 

relativa). Passa, entao, a haver uma revolugao permanent© no process© de tra- 

balho e no modo de produgao capitalista. A competigao 6 entendida como um 

processo onde o capital enfrenta a si mesmo, usando todas as armas, inclusive 

a mudanga da base t^cnica, gerando mais-valia extra at6 que o novo m&odo 

se generalize. 

O processo assemelha-se muito ao descrito por Schumpeter, nos aspec- 

tos setoriais, de geragao de lucros temporaries (excedentes), de seu career 

desarmonico, gera ciclos, dci-se aos saltos, principalmente nas mudangas t&> 

nicas maiores, como atestam as frases abaixo: 

"Expandindo-se em saltos (jumps) e a dependencia deste sistema 

no mercado mondial necessariamente implica produgao fabril, se- 

guindo pela saturagao dos mercados, quando a contragao dos mer- 

cados desarranja a produgao. A vida da industria moderna torna-se 

uma sdrie de perfodos de atlvidade moderada, prosperidade, super- 

produgao, crise e estagnagao" (MARX, 1967, p. 453). 

e 

"Durante este perfodo de transigao, quando o uso da mdquina 6 um 

tipo de monopdlio, os lucros sao excepcionais e os capitalistas pro- 

curam explorar completamente os tempos dourados dos primeiros 

anos prolongando o dia de trabalho tanto quanto possfvel" (MARX, 

1967, p. 406). 

O inter-relacionamento entre a mudanga t^cnica e a acumulagao de capi- 

tal ainda exige muito esforgo tedrico para se chegar a um entendimento mais 

satisfatdrio. Na verdade, a incorporagao de mudanga tdcnica nas mercadorias e 

na base tdcnica d algo curioso. Boa parte da literatura parece considerar que a 

mudanga tdcnica incorpora-se ao capital fixo (quando se forma a imagem de 

mdquinas, ferramentas etc.) passando a existir uma superposigao entre os 

conceitos de capital e de base tdcnica Toda a discussao da maleabilidade do 

capital parece nao ter sido suficiente para gerar um melhor entendimento da 

questao. Marx, como enfatizou Rosenberg (1982), promoveu avangos significa- 

tivos tambdm nesta questao, sendo que a separagao entre Departamentos leva 

em conta tambdm a criagao de uma base tdcnica em constant© transformagao. 

De qualquer forma, o elo entre a acumulagao de capital e a transformagao de 

base tdcnica estao indissoluvelmente ligados em Marx e Schumpeter, como 

reconhece claramente o ultimo, na citagao a seguir: 

"Again, we read a statement made by a high authority in our field, to 

the effect that it is not "capitalistic enterprise" but technological pro- 
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gross (invention, machinery) which accounts for the rate of increase 

in total output during the nineteenth century. Obviously it is not a 

matter of indifference whether we accept the theory underlying that 

statement, namely that the mechanization of industry was a pheno- 

menon distinct from "capitalistic enterprise" and independently in- 

fluencing it - a phenomenon which could and would have come 

about in substantially the same way whatever the social organiza- 

tion or whether we hold as we do (in this respect entirely agreeing 

with Marx) that technological progress was of the very essence of 

capitalistic enterprise and hence cannot be divorced from it" 

(SCHUMPETER, 1939, p. 9-10). 

3.2. A Postura Neocl^ssica 

A abordagem neocl^ssica nao trata com maior profundidade a questao da 

mudanga tecnica. Basicamente considera que um leque de tecnicas (blue 

prints) dado e conhecido, portanto, com custos de acesso e utilizagao nulos, 

que 6 resumido numa fungao de produgao (a qualquer nfvel de agregagao). A 

partir dos trabalhos de Solow e dos modelos de Harrod-Domar, desenvolveu-se 

uma extensa literatura que procurava encontrar as fontes de crescimento de 

uma economia ao longo do tempo. 

Entretanto, esta abordagem mostra-se particularmente vulner^vel quando 

se observa que a mudanga era medida atrav^s do resfduo de uma fungao de 

produgao agregada. Ademais, os resultados de suas medigoes sao excesslva- 

mente controvertidos. For um lado, encontra-se autores como Solow (1971) 

que apontam a mudanga t^cnica como responscivel pela quase totalidade do 

aumento da produtividade de um pafs como os Estados Unidos na primeira 

metade deste s6culo. Assim: 

"Gross output per man-hour doubled over the interval, with 67 1/2 

per cent of the increase attributable to technical change and the 

remaining 12 1/2 per cent to increased use of capital (SOLOW, 

1971, p.361); 

Outros, fazendo variar as formas de medigao do capital e trabalho, che- 

gam a indicar que nao teria havido qualquer mudanga t^cnica, cabendo apenas 

& acumulagao de capital e crescimento da populagao todo o incremento de 

produgao naquele pafs. 

A partir de Hicks (1932), a literatura neoclclssica tern insistido na hipdtese 

de que o desenvolvimento de novas t^cnicas estaria associado aos estfmulos 
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de mercado, sendo, portanto, induzida Uma outra versao deste debate procura 

enfatizar a pressao da oferta (supply push) ou da demanda (demand pull), sem 

chegar a resultados mais satisfatdrios. Mas, seja pela ausencia de uma sepa- 

ragao mais clara entre o processo de invengao, inovagao e difusao ou por falta 

dos conceitos de inovagoes maiores e menores, o debate fica excessivamente 

confuso. 

Entretanto, urn resultado seguro d que devido a presenga de altos riscos, 

indivislbilidades, externalidades e rendimentos de escala o mercado nao seria 

urn bom alocador de recursos para atividades inventivas mesmo nas condlgoes 

da estdtica, como indica Arrow: 

"To sum up, we expect a free-enterprise economy to under-invest in 

invention and research (as compared with an ideal) because it is ris- 

ky, because the product can be appropriated only to a limited extent, 

and because of increasing returns in use. This under-investiment will 

be greater for more basic research. Further, to the extent that a firm 

succeeds in engrossing the economic value of its inventive activity, 

there will be an under-utilization of that information as compared wi- 

th an ideal allocation" (ARROW, 1971, p.175). 

Pode-se, contudo considerar urn espectro de atividades cientfficas, ha- 

vendo em cada uma diferentes doses de risco, incerteza e externalidades, co- 

mo apontou Nelson: 

"However, by no means all scientific research is directed toward 

practical problem-solving, though the line between basic scientific 

research and applied scientific research is hard to draw. There is a 

continuous spectrum of scientific activity. Moving from the applied- 

science end of the spectrum to the basic-science end, the degree of 

uncertainty about the results of specific research projects increases, 

and the goals become less clearly defined and less closely tied to 

the solution of a specific practical problem or the creation of a prac- 

tical object" (NELSON, 1971, p.153). 

3.3. A Ruptura do Ruxo Circular 

Para Schumpeter, a ruptura do fluxo circular ocorre atravds da introdugao 

de mudanga tdcnica radical no sistema economico que, deixada por si s6, se- 

guiria sua eterna repetigao. 

Nota-se, em primeiro lugar, o cardter excepcional desta alteragao: as pe- 
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quenas mudangas poderiam ser tratadas dentro do ferramental neocl^ssico, 

representando adaptagoes quais o sistema econdmico estaria preparado pa- 

ra receber e se ajustar "marginalmente" O segundo aspecto a destacar 6 o ca- 

reer nao previsfvel do aparecimento das inovagoes, o que impediria que a es- 

tatfstica convencional tratasse o fendmeno em toda a sua extensao. O terceiro 

elemento d a exigencia do aparecimento de urn agente econdmico nao-raclo- 

nal, que atua numa dimensao que nao d a do risco, mas da incerteza do novo. 

Asslm, a elaboragao do conceito de Horizonte passa por estes elementos co- 

mo se ve a seguir: 

"We may formulate the same point by means of the concept of Hori- 

zon. This we define as that range of choice within which a busi- 

nessman moves freely and within which his decision for a course of 

action can be described exclusively in terms of profitability and fore- 

sight It differs widely with different types and individuals. But within 

a stationary or a growing process, we may assume that the mana- 

gement of each firm commands that horizon which enables it to 

transact its current business and to handle ordinary emergencies. 

Outside of such processes however, horizons of different people dif- 

fer according to the criterion that the horizons of some are and the 

horizons of others are not confined to the range of possibilities tried 

out in business practice. This ability to decide in favor of untried 

possibilities or to choose not only between tried but also between 

tried and untried ones, may, however, be distributed in the popula- 

tion according to the Gaussian - though more plausibly a skew - 

law, and should not be thought of as confined to a few exceptional 

cases" (SCHUMPETER, 1939, p. 99). 

Exige-se, ainda, uma teoria do crddito e da moeda que leve ao empresd- 

rio o comando dos recursos necessdrios para Implementar seus projetos. A 

moeda deixa de ser urn vdu para ser o canal de transformagdes no lado real da 

economia. As implicagdes desta visao sobre o aparecimento de ciclos e crises 

nao esbarra com a restrigao de mao-de-obra, embora possa operar sempre em 

pleno emprego. Trata-se, finalmente, de uma teoria que se utilize do desequilf- 

brio (que pode durar ddcadas) para explicar (a dindmica de) o ajustamento do 

sistema. 

Em Keynes, particularmente para os pds-keynesianos, hd urn paralelismo 

em termos das varidveis e processos-chave para tratar das falhas do funcio- 

namento da economia capitalista. Keynes tambdm considera o investimento a 

varidvel crucial do sistema O investidor Keynesiano tambdm nao se satisfaz 

com a racionalidade hedonista, dada a enfase nos "espfritos animais" que es- 
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tao por ticls do comportamento do investidor. Tratar a incerteza e o mercado 

creditfcio (e monetdrio) 6 um canal indispenscivel para que surja a possibilidade 

de operagao do sistema A moeda tamb^m nao 6 neutra e uma integra- 

gao (assim como em Schumpeter) entre a teoria dos pregos relatives e a teoria 

monetSria. Keynes, para explicar o desemprego involunt^rio e o problema da 

demanda efetiva, precisa trabalhar com um conceito de equilfbrio distinto do 

walrasiano. A teoria keynesiana do ciclo, embora bastante incompleta, tamb6m 

tern elementos semelhantes aos de Schumpeter. 

Parece inevitcivel apontar que ambos os autores guardam enorme simili- 

tude quanto ao caminho de romper o fluxo circular, l-te relativa superioridade 

da formulagao de Schumpeter, enquanto teoria do investimento, por introduzir 

as inovagoes como vartevel crucial como sugeriu Cruz (1987). A teoria keyne- 

siana, por outro lado, parece tratar mais adequadamente o papel de liquidez e 

. da moeda no sistema capitalista. 

3.4. A Destruigao Criadora 

O conceito de destruigao criadora de Schumpeter significa outra forma de 

apresentagao de suas id&as, de sua §nfase na inovagao. Assim, 

"The opening up of new markets, foreign or domestic and the orga- 

nizational development form the craft shop and factory to such con- 

cerns as U.S.Steel ilustrate the process of industrial mutation - if I 

may use that biological term that incessantly revolutionizes the eco- 

nomic structure from within incessantly destroying the old one, in- 

cessantly creating a new one. This process of Creative Destruction 

is the essential fact about capitalism. It is what capitalism consists 

in and what every capitalist concern has got to live in" 

(SCHUMPETER, 1975, p. 83). 

Na fase de depressao dos ciclos ocorrem os fenomenos caracterfsticos 

do que se chama de "crise": quebras de firmas industriais, comerciais, e do se- 

tor financeiro. Uma parte das quebras 6 proveniente da obsolescencia de pro- 

dutos e processes decorrentes da inovagao. Esta seria a destruigao criadora, 

que 6 resultado algo ben6fico para o sistema capitalista As firmas e seus 

equipamentos nao sao totalmente male^veis (gel6ia). Neste sentido, sua abor- 

dagem 6 nao-conservadora. As polfticas de demanda agregada nao conse- 

guem impedir estas quebras, decorrentes de obsolescencia, por muito tempo, 

somente podem retardar o fim de algo superado em relagao ^s condigdes de 

seu tempo. 
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3.5. O Conceito de Competigao 

Schumpeter, assim como Marx, adotou um conceito de competigao muito 

mais rico que os neoclcissicos. Para estes, a competigao limita-se a pregos e 

quantidades, como em um mundo estacion^rio, representando o mecanismo 

de ajustamento do sistema economico. Em Schumpeter (na IDE, CN, e CSD e 

particularmente nesta ultima), a competigao envolve necessariamente a mu- 

danga tecnica, as variagoes de qualidade, os esforgos de vendas. E atrav^s 

deste conceito de competigao que a Tnovagao passa a se tornar elemento in- 

terno ao sistema econdmico, transformando-se no motor de sua evolugao. 

"The first thing to go is the traditional conception of the modus ope- 

rand! of competition. Economists are at long emerging from the sta- 

ge in which price competition was all they saw. As soon as quality 

competition and sales effort are admitted into the sacred precincts 

of theory, the price variable is ousted from its dominant position. 

However, it is still competition within a rigid pattern of invariant con- 

ditions, methods of production and forms of industrial organization in 

particular, that practically monopolizes attention. But in capitalist 

reality as distinguished from its textbook picture, it is not that kind of 

competition which counts, but the competition from the new com- 

modity, the new technology, the new source of suplly, the new type 

of organization (the largest-scale unit of control for instance) - com- 

petition which commands a decisive cost or quality advantage and 

which strikes not at the margins of the profits and the outputs of the 

existing firms but at their foundations and their very lives. This kind 

of competition is as much more effective than the other as a bom- 

bardment is in comparison with forcing a door, and so much more 

important that it becomes a matter of comparative indiference whe- 

ther competition in the ordinary sense functions more or less prom- 

ptly, the powerful lever that in the long run expands output and brigs 

down prices is in any case made of other stuff" (SCHUMPETER, 

1975, p. 84-85). 

Gera-se desta forma instabilidade, de modo que a competigao deixe de 

ser apenas um mecanismo de ajuste, de reagao, mas tambdm elemento pro- 

pulsor do sistemaW. 

(4) Ver DOSI (1984) e SEMMLER (1985). 
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3.6. Mudanga Tecnoldgica Maior e Menor 

O conceito de mudanga tecnoldgica em Schumpeter tem uma separagao 

importante entre as inovagoes maiores e menores. As inovagoes maiores 

abrem novos espagos, afastam o sistema do equilfbrio, definem novos para- 

digmas (DOSI, 1984), nao podendo ser consideradas como elementos de ajus- 

tamento do sistema. Assim, 

"Therefore, we shall impose a restriction on our concept of innova- 

tion and henceforth understand by an innovation a change in some 

production function which is of the first and not of the second 

or a still higher order of magnitude (SCHUMPETER, 1939, p. 94). 

Trata-se de urn "motor de transformagao", promovendo revolugoes e 

criando novas "trajetdrias naturais" (ROSENBERG, 1982). As inovagoes meno- 

res podem ser estudadas com o ferramental neocldssico, tratando-se de fen6- 

menos de ajustamento. Ocorrem como desdobramentos das inovagoes maio- 

res, dentro dos paradigmas e trajetdrias naturais preestabelecidas. Neste caso 

a influencia dos pregos relatives (HICKS, (1932) com a inovagao induzida) d 

maior e as incertezas sao menores. Esta mudanga gradual paulatina, pode ser 

extraordinariamente relevante em termos de ganhos de produtividade ao longo 

do tempo, ocorrendo simultaneamente ao processo de difusao'5). O cardter 

temporal do processo de mudanga tecnoldgica tambdm deve ser enfatizado, 

como d mostrado por Sabato e Mackenzie (1981), e num contexto de econo- 

mia aberta, por Vernon (1965). 

3.7. Mudanga Tecnoldgica Enddgena e Exdgena 

Em Marx o progress© tdcnico nao pode ser considerado exdgeno ao sis- 

tema, tanto por seu mdtodo de andlise (Rosenberg) como pelo seu corte mais 

abrangente do objeto de estudo. Desta forma jamais se poderia chamar Marx 

de determinista do ponto de vista cientffico e tecnoldgico. 

Em Schumpeter o tema d controvertido devido ao corte do economi- 

co/nao-economico, d teoria da competigao e ao papel dos vdrios agentes eco- 

nomicos (monopdlios ou firmas competitivas), com a geragao da inovagao den- 

tro do capitalism©. No CN e no TDE a posigao se mantdm como mostram as 

citagoes a seguir: 

"As soon as it is divorced from invention, innovation is readily seen 

(5) Ver ROSENBERG (1982) e CRUZ (1985). 
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to be a distinct internal factor of change. It is an internal factor be- 

cause the turning of existing factors of production to new uses is a 

purely economic process and, in capitalist society, purely a matter of 

business behavior. It is a distinct internal factor because it is not 

implied in, nor a mere consequence of, any other. Of course, in rea- 

lity, all three factors - changes in tastes, growth, and innovation - 

interact and mutually condition each other, and observed historic 

changes are the result of them all. But we can satisfy ourselves of 

their logical independence by visualizing societies in which internal 

change is merely caused by autonomous change in consumers tas- 

tes or merely by growth or merely by innovation" (SCHUMPETER, 

1939, p. 86). 

Sem duvida, Schumpeter ve a inovagao como produto do funcionamento 

do capitalism©, procurando fazer uma teoria que o explicasse como mostra a 

seguinte transcrigao: 

"For desenvolvimento, portanto, compreenderemos apenas aquelas 

transformagoes da vida economica que nao Ihe sejam impostas de 

fora para dentro e sim que surjam, por iniciativa prdpria, no ambito 

interno. Em se evidenciando que nao surgem transformagoes que 

tais da prdpria esfera econdmica e que o fenomeno, que denomi- 

namos desenvolvimento econdmico, na pritica, se fundamenta sim- 

plesmente no fato de que os dados mudam e que a economia a 

eles constantemente se adapta, entao dinamos que nao hd desen- 

volvimento econdmico algum. Com isto pretendemos dizer que o 

desenvolvimento econdmico nao 6 urn fenomeno a ser explicado 

economicamente, pordm, que a economia, em si, sem desenvolvi- 

mento, e arrastada pelas transformagoes do mundo circunjacente, 

que as causas e, consequentemente, a explicagao do desenvolvi- 

mento devem ser pesquisadas fora do conjunto de fatos explanados 

pela teoria econdmica" (SCHUMPETER, 1934, p. 89). 

Restam duvidas, entretanto, se Schumpeter conseguiu desenvolver uma 

teoria da Inovagao, em que esta seria necessariamente enddgena ao sistema. 

Estas dificuldades levaram Phillips (1971) a identificar dois Schumpeter 

pelo grau de endogeneidade das inovagoes. Hd urn erro aqui por nao enfatizar 

a distingao entre as grandes e pequenas inovagoes, uma vez que as grandes 

seguem tendo cardter inesperado e nao sao, ainda hoje, o produto de monopd- 

lios ou grandes entidades, embora se reconhega a crescente importancia do P 

& D nestas organizagoes (mas fazem pesquisa menos ambiciosa, como reco- 

nhecem Sabato e Mackenzie). 
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Notas Fmais 

Como um trabalho essencialmente exploratbrio foram tratados muitos 

temas, a maioria dos quais de forma insatisfatdria devido ao precdrio estdgio 

da literatura sobre mudanga tecnoldgica O que resta para esta parte final sao 

duas consideragoes de cardter muito geral. 

A primeira delas 6 visao compartilhada por Marx e Schumpeter de que o 

capitalismo d um sistema em expansao, com modificagoes profundas na sua 

base tdcnica. A imagem d a de uma curva espiral, mas com fortes descontinui- 

dades em sua evolugao. Isto significa uma grande evolugao na forma de tratar 

a questao da mudanga tdcnica, que, embora descoberta hd muitos anos, foi 

abandonada atd recentemente. Note-se que d outra questao saber atd que 

ponto esta visao se manifesta no arcabougo tedrico desenvolvido por estes au- 

tores. Em outras palavras: em que medida estes autores tern uma teoria da 

mudanga (ou da inovagao) qualitativa e de que forma esta teoria d integrada 

em seus modelos. Colocadas desta forma, as respostas destes autores pare- 

cem insatisfatdrias, embora seja o que de melhor foi produzido na literatura atd 

o momento. 

Outro ponto a destacar d a atividade do empresdrio schumpeteriano. Es- 

te agente econdmico tern o papel do realizador, que transforma o potencial em 

efetivo. Transcende o mundo da rotina. A questao d menos enfatizar as condi- 

gdes histdricas que definem o relacionamento entre os homens e a natureza 

ou do ato da inovagao (com as caracterfsticas particulares deste agente), mas 

a realizagao do evento da inovagao. Teorizar sobre este ponto d teorizar sobre 

as atividades de pesquisa realizadas pelo homem, na esfera econdmica ou 

nao-econdmica, assim como suas prdprias potencialidades. 
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