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l:nt:roclucao

A tarefa da presente revolucao brasileira consiste, em

sua expressao mais abstrata, na transicao da 3~ para a 4~ Dua

lidade, transicao essa que, como das outras vezes, ocorre nas

condicoes da fase "b" (recessiva) do CicIo Longo, ou CicIo de

Kondratieff. 0 49 Kondratieff, para sermos mais precisos.

Tarnbem como das outras vezes, a Dualidade deve mudar com

a passagem do "socio menor" da anterior, para a condicao hege

monica -- a burguesia industrial, na especie. Essa burguesia

industrial vern fazendo, ha meio seculo, escola de governo, sob

o comando da classe hegemonica da 3~ Dualidade, a saber, 0 la

tifUndio feudal. Este, por sua vez, depois de urn brilhantissimo

desempenho, a frente da sociedade brasileira, esgotou sua men

sagem e desqualificou-se para 0 exercicio da hegemonia, visto

como cindiu-se, de alto a baixo, com 0 aparecimento, em seu

seio, de urn latifundio nao feudal, desinteressado do monopo

lie da terra: a burguesia agricola.

A cronica daquela burguesia industrial e tarnbem conhecida:

surgiu, nas condicoes da 2~ Dualidade, como urna dissidencia da

burguesia mercantil, entao a classe hegemonica, que tinha como

"socio menor" 0 latifiindio feudal, 0 qual, por sua vez, havia
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surgido como dissidencia da classe hegemonica da l~ Dualidade,a

classe dos fazendeiros senhores de escravos.

Esse revez~nento, no comando supremo das classes integran

tes da coalizao dominante -- e 0 Brasil e, em todos os esta

gios do seu desenvolvimento dirigido pela coalizao de duas clas

ses -- tern conseqUencias vitais para a sociedade brasileira,

visto como a revolucao se tern concluldo, sempre, pelo acesso ap

poder supremo de uma classe que, embora em posicao subalterna,

ja e governo desde ha meio seculo: urn Kondratieff inteiro. Com

efeito, as dualidades surgem nas fases "b" dos ciclos longos e

duram ate as fases "b" dos ciclos longos subseqUentes.

Isto posto, examinemos como a presente crise se apresenta

concretamente.

Caracteristicas da 39 Dualidade

A presente dualidade -- a 3~ caracteriza-se por uma

substituicao de importacoes feita em condicoes peculiares, isto

e, via desenvolvimento do capitalismo industrial. Como genero,

surgiu como um movimento de substituicao de importacoes, simi

larmente ao observado nos quadros da l~ (19 Kondratieff) e da

29 (29 CicIo Longo). Entretanto, enquanto a substituicao de im

portacoes da 19 Dualidade tomou a forma de diversificacao da

producao de autoconslmo, no interior das unidades produtivas

basicas -- as fazendas de escravos e, em algumas regioes do Bra

sil, em alguns latifundios feudais precoces -- e a da 29 Dua

lidade surgia dominantemente como producao mercantil pre-indus

trial ou artesanal, a da 3~ assumia predominantemente a forma

de industrializacao. Substituicao industrial de importacoes, em

seguida a substituicao natural de importacoes da 19 Dualidade e

a substituicao mercantil (simples producao de mercadorias) da

2~.

Por issQ mesmo, isto e, por forca do fato de que a substi

tuicao de importacoes da 3~ Dualidade, a princ~p~o em parte do

Pals e, depois, em todo ele, vem assumindo a forma de indus

trializacao ou desenvolvimento do capitalismo industrial, essa

dualidade vern sendo marcada por movimentos ciclicos da familia

dos Ciclos de Juglar, cada um dos quais centrado no desenvolvi-
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mento prioritario de um grupo de atividades -- ou "setor"

beneficiado por privilegios de varias naturezas (cambial, crediti

cia, monetaria, fiscal, tecnologica etc.). A sucessao dos "se

tores" segue uma ordem estabelecida, uma ordem "inversa", mas

uma ordem, em todo caso, 0 que quer dizer que a seqUencia dos

ciclos juglarianos brasileiros nao e infinita, visto como teve

um comeeo e tera um fim. A renovaeao industrial da economia bra

sileira, tendo comeeado pelas atividades integrantes do Depar

tamento II, devera encerrar-se pela renovaeao do Departamento I.

Nao que a economia herdada pela 3~ Dualidade da 2~ nao

dispusesse de um Departamento I. A 2~ Dualidade tinha tanto seu

D II como seu D 1. Apenas, ambos eram de cunho pre-industrial,

fato este que desempenhou papel de capital importancia em nosso

desenvolvimento. Com efeito, as unidades (ou sub-unidades) pro

dutivas integrantes do primitivo Departamento I caracterizavam

se per uma funeao de produeao marcadamente "labour intensive ,,1 0

que quer dizer que, nos periodos de alta conjuntura, quando um

novo "setor" estava sendo implantado ou melhor, industrial

mente remodelado -- a demanda de mao de obra comportava-se mui

to energicamente, absorvendo, assim, os excedentes de forea de

trabalho que a crise agraria ia expelindo do campo.

Para agravar a situaeao, a industrializaeao do Departamen

to I (construeao civil e mecanica, principalmente), que muda a

funeao de produeao nesse Departamento, tornando-a cada vez me

nos "labour intensive", esta coincidindo com a modernizaeao da

agricultura (principalmente desde os anos 70),0 que resulta em

dispensa maciea de mao de obra do setor. Por outras palavras,

concomitantemente com a liberaeao intensiva de mao de obra pelo

setor agricola, temos a contraeao da demanda da mesma mao de

obra pelo Departamento I, 0 que quer dizer que a crise agraria

fara sentir seus efeitos mesmo nos periodos de alta conjuntura

da economia nacional.

Em resumo, quebrou-se 0 delicado equilibrio da economia,

caracteristico da 3~ Dualidade, responsavel por um extraordina

rio desenvolvimento, que mUltiplicou per mais de 20 vezes a

produeao industrial -- mais do que 0 observado em qualquer ou

tro pais capitalista do mundo, nos 40 anos a contar de 1938. A

industrializaeao que, contrariamente ao que jUlgavamos muitos
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dentre os contemporaneos, dos anos 30, compatibilizou-se histo

ricamente com urna estrutura agraria carregada de sobrevivencias

feudais, com profundas repercussoes sobre todo 0 edifIcio so

cio-economico, inclusive sobre a propria industria nascente, do

que faz prova 0 direito trabalhista de cunho corporativo, que

chegou aos nossos dias.

Entretanto, nao podera continuar a faze-Io, nao apenas

porque a industria substituiu a agricultura como a peca central

da economia nacional, como porque, como ja ficou apontado, 0

latifUndio feudal esta em via de desagregacao, por forca do a

parecimento de urn latifUndio capitalista, perfeitamente compa

tivel com a reforma agraria. Em conseqUencia, 0 latifundio feu

dal desqualificou-se para 0 exercicio da hegemonia. Seu antigo

socia menor comeca a disputar-Ihe essa posiCao e conta, parais

so, com a compreensao de todo 0 corpo social.

Prenuncia-se, assim a 4~ Dualidade, que devera nascer da

presente crise.

A Questao Agraria na 3'1 Dualidade

A contradicao fundamental da 3~ Dualidade exprime 0 fato

de que, enquanto nurn dos palos da economia (0 Polo Externol de

senvolve-se 0 capitalismo industrial, sobrevive no outro polo

(0 Polo Internol 0 latifu.ndio feudal, fato este agravado pela

circunstancia ja apontada de que esse latifundio constituia a

forca dirigente da sociedade, qualquer que fosse 0 estamento

formalmente investido do comando supremo do Estado: civis ou mi-

litares; eclesiasticos ou laicos; investidura ditatorial ou

eleitoral.

Por outras palavras, ao longo de toda a 3~ Dualidade, ora

em via de encerrar-se, a industria nascente teve que acomodar

se em instituicoes concebidas para'a preservaCao dos privile

gios da classe hegemonica, feudais pelo essencial. 0 primeiro

desses privilegios e 0 que se exprime pelo monopOlio da terra,

cumprindo 0 princIpio basico "nulle terre sans seigneur" - no

sentido concreto de que, pertencente ou nao a classe latifun

diaria, isto e, mesmo que a propriedade da terra se pUlveri-
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menor

capita

impostos

zasse no minifUndio dos loteamentos, a terra deve permanecer

fora do alcance dos camponeses, sem 0 que se quebraria a auto

ridade do latifundio sobre as mass as trabalhadoras.

o desenvolvimento do capitalismo no campo compatibilizou

se com a preservacao ao direito feudal de propriedade da terra,

ate porque esse capitalismo nasceu como uma variante de lati

fundio. urn latif6ndio diferente do outro, do tradicional, por

certo, mas latifundio, grande propriedade, em todo caso. Para

esse novo latifundio 0 monop6lio da terra nao e essencial, mas

apenas acessorio, dado que sua autoridade sobre as massas tra

balhadoras e decorrente do seu domInio sobre a tecnologia a~rI

cola de vanguarda - maquinas, adubos, ciencia agronomiea. Nao

obstante, tendo que operar nas condicoes institucionais impos

tas pelo latifundio tradicional - inclusive sob 0 caracterIs

tico direito de garantia que torna a propriedade da terra uma

condicao para 0 acesso ao credito - 0 latifundio capitalis

ta converteu a propriedade da terra em objeto de aplicacoes fi

nanceiras especulativas, engendrando uma demanda extraordina

ria de terra, que contr:ibui para sonega-la aos camponeses. E,

na medida em que aumentavcl a. parte da terra submetida a esse

regime de apropriacao especulativa capitalista e nao feudal,

portanto -- 0 problema da terra ia revest indo a forma de uma

questio financeira, exposta, portanto a possibilidade de uma

solucao financeira. Noutras palavras, em conseqdencia de fatos

ocorridos no interior do mercado capitalista, 0 preco da terra

pode entrar em colapso, caso em que a reforma agraria se segui

ra, naturalmente, com 0 conseqdente desmoronamento da classe

hegemonica da 3~ Dualidade.

Invertem-se, portanto, as posicoes: antes era 0

lismo industrial que devia acomodar-se aos imperativos

pelo socio maior da Dualidade; agora e 0 antigo socio

que impoe suas condicoes.

Com efeito: ha teropos que 0 preco da terra comporta-seoo

mo funcao da conjuntura do setor capitalista da economia. Nao

como funcao direta, mas inversa: 0 preoo da terra sore quando a eco

nomia entra em declinio ciclico e baixa quando a conjunturavol

ta a elevar-se - nas fases recessivas e ascendentes dos ciclos

internos ou juglarianos brasileiros, respectivamente. Deve-se
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esperar, portanto, qUO!, I'm conseqt1encia da iminente reestrutu

racao do aparelho de intermediacao financeira, a estrutura a

graria seja sacudida em seus alicerces, nurn movimento que repe

tiria, em escala grandemente ampliada, a tendencia baixista que

se tern manifestado nas fases "a" ou ascendentes dos nossos ci

clos medios.

Ao longo do processo de industrializacao, duas tendencias

se tern feito sentir, com plaus!veis efeitos de longo prazo 50

bre 0 preco da terra, a saber:

1) a mercantilizacao da terra, juridicamente facilita-

da pela extensao jurisprudencialmente facultada do contrato de

promessa de compra e venda da terra, lancando-se ao mercado urn

bern antes virtualmente fora dele;

2) a incorporacao ao mercado, na condicao de terras aces

sIveis, habitaveis e agricultaveis, todos os anos, de glebas

antes virtualmente anecurnenicas, por forca das inovacoes tecno

l6gicas trazidas pelo processo de industrializacao, a) no campo

dos transportes (especialmente 0 rodoviario e 0 aereo), b) da

medicina (profilaxia, antibioticos etc.) e c) da propria agri

cultura, ora elevando a produtividade por unidade de area (re

duzindo-se assim a demanda), ora tornando agricultaveis terras

que nao 0 eram anLes -- como 0 pampa, 0 cerrado, a catinga, a

hileia (aurnentando assim a oferta).

Compreende-se que a primeira tendencia (elevacao do preco

da terra) tenha prevalecid~ a principio, porque part!amos de

uma situacao em que a terra virtualmente nao tinha preco, nao

era mercadoria, mas propriedade dificilmente alienavel, ou apa

nagio. A segunda tendencia ja teria prevalecido, nao fora a

superveniencia do fate de que 0 tItulo fundiario assurniu a po

sicao de ativo financeiro, condicao essa em que a demand a de

terra passa a independer das necessidades desse insurno para fins

agrIcolas (teoria ricardeanada renda territorial).O "valor" da

terra passa a variar diretamente com a "valorizacao" (IV Renda)

observada no periodo transcurso e, inversamente, com a eficacia

marginal do capital no interior do mercado capitalista.
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Pecullaridades do 49 Kondratieff

A crise da 3q Dualidade esta tendo lugar nas condic5es

da depressao mundial correspondente a fase "b" do 49 CicIo Lon

go, isto e, nas condiCoes de catastrofica crise do sistema fi

nanceiro do mundo capitalista, uma de cujas manifestacoes e 0

espantoso endividamento do 39 Mundo, de cerca de 600 bilhoes de

dolares, metade de cUja soma corresponde a America Latina e

quase um sexto ao Brasil. t fora de qualquer cogitacao que, ex

cluindo mudancas muito importantes na estrutura economica mun

dial, 0 39 Mundo e, muito especialmente, a America Latina e 0

Brasil, possam fazer frente aos encargos impHcitos em tamanho

endividamento, especialmente considerando as vigentes condiCoes

de prazo e juros.

Com efeito, qualquer esquema de ordenamento dessa materia

devera passar por uma radical revisao dessas condicoes, as

quais, em sua forma presente, sao insuportaveis. Entretanto, e

mister reconhecer que essas condic5es refletem 0 estado de coi

sas geral do mercado financeiro, especialmente a credibilidade

dos devedores; 0 que quer dizer que, antes de reivindicarem no

vas condicoes, estes devem demonstrar que fazem jus a novos pa

droes de credibilidade.

A chamada "administracao da divida" consiste num elenco

de medidas orientadas para a tentativa de comprar essa credibi

lidade contra demonstracoes de subserviencia para com os credo

res -- parses e instituicoes. Ora, deveria estar claro que 0

que os credores esperam ecoisa muito diversa. Para persuadir

nos disso, basta que comparemos as condicoes vigentes nas rela

coes financeiras do 19 Mundo (os parses capitalistas desenvol

vidos, aproxlmadamente os agrupados na OCDE') com os do chamado

39 Mundo, nossa America Latina a frente, com as vigorantes en

tre aquele mesmo 19 Mundo e a Un!ao Sovietica, exemplificadaspe

10 financiamento do gasoduto Siberia-Europa Ocidental. Com

efeito, enquanto em nosso caso os prazos tendem a encurtar e os

juros a crescer, a URSS obtem dos paises capitalistas desenvol

vidos financiamentos a juros baixos e prazos dilatadissimos.ls

so nao obstante as diferencas ideologicas, irrelevantes, no

caso das relacoes entre 0 19 e 0 39 Mundos e sao importantes e

algidamente agravadas pela ameaca de guerra, no caso das rela-
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coes entre 0 19 e 0 29 Mundos.

Ao estudarmos 0 relacionamento economico entre os paises

da OTAN e os do Pacto de Varsovia, nao a possivel passar por

alto 0 fato de que os Estados Unidos pautam-se por uma pol£tica
que seria inteiramente privada de sentido se excluissemos a hi

pOtese de uma 3~ Guerra Mundial, que teria que desenrolar-se a
sombra da possibilidade de converter-se, a qualquer momento em
confronto termo-nuclear, com ameacas a sobrevivencia, nao ape

nas da civilizacao, mas do proprio suporte biologico desta, is

to a, da humanidade. Noutras palavras, os governos dos parses
da OTAN~ nao podem ignorar que talvez estejam investindo no

fortalecimento tecnico-economico e estrategico do seu inimigo

potencial. Ora, 0 tipo de relacionamento simbolizado pelo gaso

duto siberiano nao pode dispensar a participacaodo Estado, de

parte a parte. Essa operacao -- e outras que comecam a ser ven
tiladas, de alcances e prazos quiCa mais dilatados -- sao, com

efeito, operacoes "vinculadas", acoplando num so todo exporta
coes e importacoes, 0 que seria inconcebivel sem a intervenien

cia do Estado, de ambas as partes.

Somente sob essa otica -- prazos longos e vinculacao das

exportacoes com as irnportacoes -- seria possivel esquematizar
tais operacOes e, visto como isso importa em perspectivas de
paz, de coexistencia pacifica, nao pode deixar de causar espan

to que tal esquematizacao ja tenha side via-vel, nao obstante! a
pressao, em contrario e sem reservas, dos Estados Unidos. Cabe
indagar ate onde poderiamds chegar se as nacoes se pautassem sim

ples e honestamente pelas conveniencias economicas. Ou, quem

sabe, dar-se-a 0 caso de que a hipOtese da 3~ Guerra Mundialse

ja tao demencial que, povos e governos tenham optado por igno

ra-la, como quem, no trato dos negocios correntes, ignore, nao
apenas a hipOtese, mas a certeza do ft. do .uoao, no sentido
da conversao do nosso planeta num mundo morto, como parecem ser

os nossos vizinhos do sistema solar. Cabe, pois, levantar 0

problema de saber se um pais como 0 Brasil pede esquematizar 0

peracoes heterodoxas do generodestas.

Para comecar, em economia, como nas ciencias da natureza,

vale 0 principio "ex nihilo, nihil" -- isto e, do nada, nada se

tira. Com efeito, para que aeconomia brasileira possa prepa-
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rar-se para fazer face aos seus compromissos financeiros no

exterior, e mister que comece por demonstrar que dispoe de urn

potencial produtivo a altura disso, isto e, que existe em seu

interior abundante capacidade produtiva nao uti liz ada ou ociosa

e, em seguida, que tern condicoes tecnicas, economicas e i.nsti

tucionais para promover a utilizacao dessa capacidade.

A primeira questao tern resposta afirmativa e, a esta altu

ra, absolutamente obvia. Nao apenas nossa economia dispoe de urn

potencial produtivo ocioso importante, ja instalado, 0 que quer

dizer que a efetivacao de substituicao de importacoes ou do

aurnento das exportacoes -- contrariamente ao observado nos es

tagios iniciais do processo de substituicao de importacoes

nao causara virtualmente. pressao sobre 0 balanco de pagamentos,

via aurnento das importacoes, como a estrutura atual da capaci

dade ociosa e muito condizente com a estrutura da demanda in

cremental a resultar da retomada do desenvolvimento.

o segundo problema tern, tambem, resposta afirmativa: a

utilizacao da capacidade ociosa atual pode permitir vultosa sul:s-

tituicao de importacoes, visto estarmos importando endivi-

dando-nos, no estrangeiro, para isso -- cois.as que ja estamos an

condicoes de produzir internamente. Para assegurar a implantacao

ou a remodelacao de novas industrias ou servicos, temos hoje urn

importante Departamento I, capaz de suprir muitos dos hens de

producao e investimento ora importados. Alem disso, temos capa

cidade de producao livre para suprir hens exportaveis, princi

palmente para 0 39 Mundo e para 0 Mundo Socialista -- mas nao

apenas para eles -- desde que consintamos em vincular essas ex

portacoes com importaCoes daqu8las procedencias, de hens que

nossa economia nao possa suprir ainda.

o obice as operacoes com esse duplo endereco -- pondo de

parte os preconceitos arraigados contra produtos de outras a

reas que nao os parses capitalistas centricos, mas que nao po

derao sobreviver a urna crise da violencia da atual -- e urn so:

em ambos os casos, isto e, tanto no caso das substituicoes de

importacoes, como no das operacoes vinculadas de cornercio ex

terior, tern muita probabilidade de se assemelharem a compras a

vista, embera pagaveis em moeda nacional. Noutros termos, por

urna simples questao de busca da linha de menor resistencia, en-
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quanto 0 19 Mundo estivesse disposto a financiar-nos suas ven

das, embora a prazos cada vez mais curtos e a juros cada vez

mais altos, era inevitavel que nos apegassemos a todos os pre

textos para assegurar preferencia as compras de produtos dessa

procedencia, mesmo nos casos escandalosos de pretericao de pro

dutos nacionais.

Entretanto, dado que esses financiamentos nao passaro mais

de urna solucao de saudosa memoria, a busca de alternativa pas

sou a ser compulsoria. Ora, tal sa!da importara, necessariamen

te, ern preparar 0 aparelho de intermediacao financeira para subs

tituir, por financiamentos em moeda nacional, os financiamentos

tornados inatingIveis, em moeda estrangeira forte.

o CicIo Juglariano Brasileiro

Como acima ficou assinalado, a industrializacao brasilei

ra tern side marcada por movimentos conjunturais de causacao en

dogena que, pelos prazos e outros indicios, se aparentam com os

ciclos do genero ligado ao nome de Clement Juglar. Refiro-me aos

ciclos juglarianos brasileiros, como venho propondo que os ba

tizemos.

Desde a abertura da fase "b" do 39 Kondratieff (1921), a

economia e a sociedade brasileiras vern sendo sacudidas, muito

regularmente, por movimentos aproximadamente decenais, de tal

maneira que temos, em cad, decenio, urn primeiro qUinqUenio so

cio-politicamente conturbado e urn segundo lustro prospero e

calmo. Por detras desses movimentos socio-polIticos, nao e di

fIcil vislurnbrar fatos economicos fundamentais. Ora, nada ha

de mais fundamental no processo de desenvolvimento da sociedade

brasileira, nesse perIodo, do que 0 processo de substituicao in

dustrial de importacoes, porque a industrializacao nao e urn pro

cesso indiviso, mas a seqUencia de renovacoes parciais, seto

riais da economia.

Vma vez induzidas certas mudancas institucionais, capazes

de sensibilizar urn grupo de atividades economicas e de promover

o seu desenvolvimento -- isto e, a passagem a moldes industri

ais, geralmente a partir dos moldes artesanais caracteristicos

da 2~ Dualidade -- elevam-se as taxas de formaCao de capital,do
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"setor" e da economia como urn todo. Esta ingressa, entao, na

fase ascende~te do ciclo medio ou juglariano, maS isso somente

ocorre apOs urn periodo de crise - isto e, da fase "b" ou re

cessiva do mesma ciclo - em cujas condicoes engendram-se ten
soes pol{ticas que desembocam naquelas mudancas institucionais.
o ciclo nao e, portanto, urn fenomeno meramente economico, mas
urn processo social total, muito complexo, no qual a economiasu

pre apenas a espinha dorsal. A fase "a" do ciclo dura ate a
crise sUbseqaente, quando, havendo crescido 0 "setor dinamico"
da economia alem do que as dimensOes ja alcancadas pela econo
mia 0 exigem, a eficacia marginal do capital nesse setor dina

mico declina e passa a valores negativos. Recriam-se as tensoes
politicas, as quais devem conduzir a outras mudancas institu
cionais, capazes de sensibilizar e motivar novo grupo de ativi
dades, suscitando 0 aparecimento de novo setor dinamico, em
substituicao ao antigo, que perdeU: 0 seu dinamismo, por. forca
da acurnulacao de capacidade ociosa em seu seio.

Os economistas brasileiros devem-nos urna descricao objeti
va, cuidadosa e minuciosa desse processo, tal que, depois de
precisar os tracos comuns a todos os ciclos medios brasileiros,
permita-nos destacar as peculiaridades de cada urn dos ciclos da
serie, precisando qual 0 setor dinamico de cada urn equal 0

papel desempenhado pelas mudancas nas instituicOes monetarias,
crediticias, cambia1s, fiscais etc. Entrementes, certos aspec
tos, tanto individualizadores como comuns aos diversos ciclos
juglarianos brasileiros sao perceptiveis, desde ja.

Por exemplo, a "crise" presente. - no sentido mais preci
so de fase recessiva do presente ciclo medio - caracteriza-se
por urn crescimento maior que 0 exigido pela presente demanda
efetiva, de certo grupo de atividades, usualmen~e designado co
mo industria pesada. Ocorre que, nas condicoes da crise do pe
nultimo ciclo medio foram criadas condicoes institucionais pII>o

p£cias a expansao dessas atividades e isso as fez crescerem a
ritmos muito mais altos que os do sistema como urn todo, modifi
cando-se, portanto, a estrutura deste, se visto do angulo da
oferta potencial. Para agravar 0 desajustamento estrutural, is
so teve lugar quando, fora do Brasil, criavam-se condicoes pro
p£cias ao financiamento, em escala sem precedentes, da impor-
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tacao de produtos concorrentes com os das atividades que ha

viam estado crescendo prioritariamente isto e, do setor di

namico do ultimo cicIo. A certa altura 0 pais viu-se nas condi

coes de ser induzido a endividar-se externamente para finan

ciar a importacao de produtos competitivos com os da industria

que estivera sendo criada, isto e, de comprometer seu credito

externo para financiar e organizar 0 "dumping" de sua propria

economia.

Entrementes, a estrutura da demanda tambem estivera mudan

do. A populacao urbanizava-se aceleradamente, ao ritmo anual

de mais de 3 milhoes de noyes citadinos - a populacao do Grande

Rio, em pouco mais de tres anos. A integracao da economia na

cional prosseguiu, tornando as regioes muito mais interdepen

dentes do que antes -- criando novas necessidades de transpor

tes de cargas e passageiros e de mais comunicacoes. as padroes

de consumo da populacao estiveram mudando, no quadro do proces

so geral de industrializacao. A agricultura tornou-se muito

mais dependente de novos insumos etc. Finalmente, a renda por

habitante e a populacao estiveram crescendo. Por outras pala

vras, simultaneamente corn a acumulacao de capacidade ociosa num

polo da economia, outro polo engendrava-se uma demanda poten

cial insatisfeita consideravel, tudo isso sem contar a demanda

implicita na necessidade de fazer face aos compromissos decor

rentes do endividamento externo.

Alguns economistas sao de parecer que a demanda potencial

catologavel sob essas rUbricas nao seria suficiente para rea

tivar uma economia no comando dos nossos recursos ociosos --in

clusive os recursos de mao de obra implicitos num desempregoeu

jas verdadeiras dimensoes apenas comecam a configurar-se. Apa

rentemente, esses economistas nao estao tomando em consideraCao

o enorme peso do capital fixe dos noyes servicos a implantar, 0

impacto da divida externa que, afinal, tera que ser aceito e a

demanda incremental que esta implicita na mudanca ern marcha,das

funcoes de producao e de consumo. Tudo isso sem considerar os

efeitos da reforma agraria, que nao podera ser postergada por

muito tempo, sobre as disponibilidades de mao de obra para 0

setor capitalista da economia.

Em surna, nada mais equivocado do que configurar-se a de-
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manda incremental potencial como funcao do modesto coeficiente

de abertura da economia, especialmente se comparado com 0 do

Brasil que, ha meio seculo, teve que enfrentar a outra Grande

Depressao mundial. Na verdade, podemos configurar urna importan

tissima demanda incremental potencial, nao apenas a altu~a do

nosso atual potencial ocioso de producao, como suficiente para

alimentar urna vigorosa expansao economica de longo prazo. Nou

tros termos, a 4~ Dualidade nao devera ser menos dinamica do

que 0 foi a 3~.

o problema nao esta, pois, na pretensa insuficiencia da

demanda efetiva potencial, mas na questao de saber como sera

efetivada essa demanda. Repete-se 0 pathos dos ciclos medios an

teriores, isto e, a presente crise devera desembocar na soluCao

dos problemas gemeos -- na verdade verso e reverso da mesma moe

da -- de como converter a capacidade ociosa em fonte de poupan

ca e de como converter essa poupanca em investimento. A poupan

ca, que existe como potencialidade nurna area do sistema (a area

da ociosidade), devera alimentar os investimentos noutra area

(a area dos pontos de estrangulamento, dos grandes servicos de

utilidade publica). Problema de modus faciendi, portanto, simi

lar aos que temos resolvido brilhantemente, urn cicIo medio apes

outro.

Caracterlsticas da Presente Area dos Estrangulaaentos

Sendo a atual area dos pontos de estrangulamento 0 com

plexo de atividades que devera emergir da presente crise como

o "setor dinamico" do sistema, aquele onde devera ter lugar 0

esforco principal de formaCao de capital -- constituido essen

cialmente por servicos de utilidade publica ou atividades eco

nomica e institucionalmente aparentadas -- nao e possivel vi

sualizar urna saida para a presente conjuntura depressiva, sem

urna apreciacao valida da equacao economico-financeira de tais

servicos.

Estes, como as formacoes monopOlicas ou quase monopelicas

que sao, ate por exigencia tecnica, formam seus precos, ern qual

quer economia capitalista, em condicoes especiais, estabeleci

das pelo poder normativo do Estado, e que encontram na tarifa



sua expressao acabada. Esta pode ser generalizada como se se

gue:

onde: tm

0

d

L

q

tarifa media

despesas correntes de exploracao

reserva de depreciacao

lucro legal

quantidade do servico prestado

A determinacao das despesas correntes de exploracao nao

suscita maiores dificuldades, nao passando de problema pratico,

administrativo-contabil. A fixacao da reserva de depreciacao,en

tretanto, levanta 0 problema adicional apresentado pela deli

quescencia da moeda, num pais, como 0 nosso, em que a inflacao

ernergiu como fenomeno estrutural, de longo prazo - problema sa

tisfatoriamente resolvido, ha quase vinte anos, pelo instituto

da "correcao monetaria". Quanto ao problema do lucro legal me

rece discussao mais aprofundada.

Com efeito, a parcela do custo total de exploracao repre

sentada pelo "lucro legal" pode parecer, a primeira vista, as

sunto para decisao politica do Estado. Este pode, com efeito,

pela via tributaria, expandir ou contrair 0 lucro legal dos

servicos -- tribu~ando ou subsidiando -- mas isso nao quer di

zer que 0 possa fazer arbitrariamente, visto como esse item tern

seu fundamento objetivo: 0 custo do capital no mercado finan

ceiro no qual se apoie 0 servico, acrescido de uma comissao de

administracao para 0 titular da concessao, isto e:

L = i + a

onde: i taxa de juros representativa do custo do capital no

mercado financeiro concreto;

a = comissao de administracao.

Isso se aplica aos servicos de utilidade publica, qualquer

que seja 0 seu regime: concessao ou permissao; servico publico

de administracao direta, servico publico concedido a empresapu

blica, ou servico publico concedido a ernpresa privada. A liber

dade do Estado na fixacao da tarifa mede sua propria capacidade

de "bancar" a operac;ao, vale dizer, de prescindir da receita
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fiscal resultante da tr~butacao dos servicos ou de subsidiar

estes, caso a tarifa nao alcance 0 nivel do ·servico pelo cus

to·.

Dos dois itens de custo componentes do lucro legal (L), 0
estrategico por excelencia e 0 primeiro (i), resolvendo-se 0

segundo nas praxes estabelecidas no mercado. Partimos de urna

situacao na qual nao havia, dentro da economia nacional, condi

coes para a estruturacao de tais servicos com recursos inter

nos -- salvo os de origem fiscal. Por isso mesmo, essas ativi

dades, primitivamente estruturadas como servicos pUblicos con

cedidos a empresas privadas estrangeiras -- isto e, assentesnos

mercados de capitais dos paises centricos da economia capita

lista mundial -- foram, quando esses mercados deixaram de ofe
recer condicoes favoraveis, refundidos institucionalmente como

servicos pUblicos de administracao direta, assumindo, depois, a

forma hoje.dominante de servicos pUblicos concedidos a empresas
publicas, nas quais 0 Estado, de fato e de direito ocupa a po

sicao de socio majoritario e dominante. Noutros termos, onde 0

Estado e, ao mesmo tempo, poder concedente, titular da funcao

normativa, inclusive para os fins de fixacao da tarifa, e con

cessionacio do servico, isto e, subordinado aquela funcao nor
mativa.

o nascimento do capitalismo financeiro brasileiro -- e,

portanto, a possibilidade de fundar, com base no mercado inter
no de capitais, servicos de utilidade pUblica -- tinha que es

perar, em primeiro lugar, 0 surgimento de urn vigoroso capita

lismo industrial interno, contendo em seu seio urn ponderavel
Departamento I, capaz de suprir parcela relevante dos bens de

capital necessarios a implantacao de tais servicos. A revelacao
de vultosa capacidade ociosa no moderno Departamento I da eco
nomia brasileira superou esse problema. Noutros termos, as con

dicoes tecnicas para 0 surgimento do capitalismo financeiro
brasileiro estao presentes. Sob a forma de capacidade ociosa, a

economia dispee de vultosa poupanca potencial, visto como, caso

se manifeste demanda efetiva adicional, as unidades produtivas
poderao suprir produto incremental de valor muito superior aos
custos incrementais incursos. A diferenca sera poupanca ou ex
cedente SOCial liquido.



outra condicao p.ira ,) surgimento do capitalismo financei

ro brasileiro -- isto e, periferico, por oposicao ao capitalis

mo financeiro classico, ou eentrieo -- e a presenca de um bem

desenvolvido sistema financeiro, isto e, bancos e bolsa de va

lores. Tambem esta c~ndicao esta presente, nao obstante 0 cara

ter algo embrionario do setor privado do aparelho bancario na

cional. Afinal, 0 Estado devera desempenhar papel relevante

nesse processo, e sua banea, isto e, 0 setor estatal do dito

aparelho bancario, devera ser peca importante. Nao creio que

por esse lade surjam dificuldades.

Estas far-se-ao sentir como conseqtl.encia da contradicao fun

damental do processo, ja apontada, a saber, do fate de que 0

Estado acumula as funcoes de poder concedente e concessionario

dos servicos publicos. Essa contradicao se faz presente, sobre

tudo na configuracao do direito de garantia vigente. COm efei

to, a empresa publica nao pode usar 0 direito real de garantia,

visto como, sendo a parte decisiva do seu patrimonio, legalmen

te inalienavel, nao pode ser oferecido em garantia, em hipote

ca, salvo para 0 Estado, "hormis Ie Roi". Segue-se que todo 0

sistema financeiro, na crescente parte que interessa aos servi

cos de utilidade pUblica, tende a estruturar-se a base de ga

rantia fidejussoria, vale dizer, na especie, a base do aval do

Tesouro do Estado. Ora, a medida que se esgotem as oportunida

des de investimento ao alcance de unidades cujo patrimonio nao

esteja afetado pela clausula de inalienabilidade, 0 esforoo

global de formacao de capital -- e, portanto, a conjuntura de

toda a economia -- passa, residualmente, a depender da formacao

setorial de capital dos servicos de utilidade publica, donde 0

carater verdadeiramente estrategico deste problema. Sem resol

ve-lo, nao e possivel, nem retomar 0 ritmo perdido de desenvol

vimento, nem assegurar emprego suficiente a populacao, nem, a

fortiori, fazer face ao endividamento interno e externo do Es

tado, 0 qual tem no esgotamento das forcas do aval do Tesouro

a sua manifestacao mais condensada.

desempenhado

taxa de

utilidade

~ 0 esgotamento das forcas desse aval que toma,

vez, a expressao epi-fonemenal da brutal elevacao da

juros, tornando inviavel a expansao dos servicos de

publica, pela razao apontada, isto e, pelo papel

por sua



pela taxa de juros na determinacao do lucro legal e, eo ipso,

da tarifa. Tentando contornar 0 problema da insatisfatoriedade

das garantias que pode oferecer -- 0 aval do Tesouro, urn Te

sauro alcancado, tecnicamente falido -- 0 setor publico eleva

os patamares mInimos da taxa de juros, subvertendo 0 'funciona

mento de todo 0 sistema economico.

A solucao desse problema exigiria que os servicos de uti

lidade publica fossem institucionalmente reestruturados, de mo

do a poderem usar validamente seus ativos imobilizados em hipo

teca e, para isso, nao posso vislurnbrar outra saIda senao a pas

sagem dos servicos da condicao de empresas pUblicas, para a de

concessoes a empresas privadas, pelo menos em parte. 0 Estado,

superada a contradicao que 0 poe na dupla condicao de poder con

cedente e concessionario, podera receber -- ~ so ele 0 podera

-- 0 imobilizado do concessionario privado, trocando-o pelo seu

proprio aval, tornando aceitaveis pelo investidor privado os

papeis lancados pelos servicos. Nao 0 atual aval, desmoraliza

do pelo uso sem medida, mas urn aval regenerado, porque a priva

tizacao dos servicos importara, naturalmente, em transferencia

aos novas concessionarios, do passive das empresas pUblicas.

Esta operacao devera desempenhar, na presente conjuntura,

papel semelhante ao que teve, para a superacao da conjuntura :re

cessiva do penultimo ciclo medio (1962-67),0 instituto da cor

recao monetaria. E este s.,ra, tambem, 0 passo decisivo para a

transicao da 3~ para a 4~ Dualidade.

A Crise da Dualidade e 0 "Resto do Mundo"

A crise da 3~ Dualidade, que prepara a transicao para a 4~,

nao se limita a mudancas internas, que terao como seu ponto mais

alto a estruturacao do capitalismo financeiro brasileiro, no

processo de resolver 0 problema da utilizacao da capacidade

ociosa acumulada, inclusive, no recem-formado Departamento lin

dustrial da economia. Como tambem aconteceu nas outras trans i

coes de dualidade semelhantes, tafubem as relacoes com 0 mundo

exterior- 0 "Resto do Mundo" da contabilidade social deve

rao ser remodeladas, pari passu com a configuracao do aludido

capital financeiro nacional periferico.

00



Com efeito, a industrializacao do Brasil nao pode deixar

de mudar a pauta de nossas exportacoes e importacoes. Das pri

meiras, deverao participar, em posiCao cada vez mais eminente,

os produtos industriais, inclusive os da industria pesada: bens

de equipamento e bens duraveis de consumo, os quais sao, muitas

vezes, os equipamentos da casa de familia, vista esta como 0

lugar de producao, que tambem e. Das segundas, deverao parti

cipar, mais conspicuamente do que antes, as materias primas, os

bens encarnadores de tecnologia de ponta e a propria tecnologia

em estado puro, visto como, partindo da documentacao tecnica,ja

podemos, com os nossos meios, chegar ao equipamento moderno.Is

to mudara nossa gravitacao anterior, que se fazia exclusivamen

te em torno dos paIses capitalistas centricos, levando-nos a

desenvolver relacoes qualitativamente novas, com 0 39 Mundo e

com 0 Mundo Socialista. Estas relacoes distinguir-se-ao das

tradicionais, por tenderem a ser, cada vez mais, relacoes pla

nificadas e de Estado.

Para organizar, com efeito, relacoes comerciais de novo

conteudo, faz-se mister a adocao de novas formas de comercio. ~

imperativo que nos libertemos da ditadura monetaria que nos e

imposta pelos paIses centricos do mundo capitalista, entradasem

crise irreparavel com 0 colapso do sistema de Bretton Woods. 0

passo para isso sera a metodica vinculacao das exportacoes e

das importacoes, 0 que torna possIvel, para cada parceiro, ven

der e comprar na JDDeda do outro - uma moeda de valor adequa

damente corrigido, 0 que ja aprendemos a fazer com maestria.

Ora, como so ao Estado e IIcito proceder a tal vinculacao, este

tera que intervir, nao mais como mero poder normativo, mas em

causa propria, 0 que, pelo menos inicialmente, dara ao comer

cio exterior 0 carater de comercio bilateral, planificado e de

Estado.

Isto representara urn tremendo avanco, na historia gral do co

mercio internacional, e nao urn retrocesso, como muitos supoem.

~ por essa porta estreita que 0 planejamento economico entrara

deveras em nossa vida. Dia vira em que 0 comercio multilateral

sera, tambem, planificado, mas esse dia nao parece estar proxi

mo, muito menos tratando-se de paIs cuja economia interna nao

comporta, quando muito, senao 0 chamado planejamento indicativo.
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Comercio multilateral nao pode ser, para nos, senao comercio

anarquico, deixando-nos ao sabor do controle externo.

A atual crise das nossas relacoes internacionais nao pede
ser superada sem rompimento com tradicOes estabelecidas, mas ja
superadas. Tanto para assegurar preferencia pela producao na
cional, em regime de grave ociosidade, como para dar conteudo a
politica enunciada pelo nosso governo, de "comprar a quem nos
compra", torna-se mister bilateralizar 0 comercio exterior.Mes
mo medidas aparentemente muito radicais, como a moratoria, dei

xariam intacto 0 problema de reestruturacao das nossas relaCOes
em novas bases. Essas medidas sao, de fato, reacionarias, por
que ignoram que 0 sistema de Bretton Woods entrou em colapso.

Conclusao

Nos quadros da crise do capitalismo mundial -a crise do 49
CicIo Longo -- a economia e a sociedade brasileiras entraram em
crise. Nao uma crise do genero das que nos tern sacudido, muito
regularmente, a cada decenio, desde que teve inicio nossa in
dustrializacao, mas uma crise de re9~ que, como de outras fei
tas, devera substituir uma dual1dade por outra: a 3~ pela 4~.

A superacao da crise do CicIo Longo devera fazer-se concomitan
temente com a do presente CicIo Medio, cuja contradicao funda
mental esta no fato de que nossa industria pesada surgiu como
setor carregado de capacidade ociosa e a area dos pontos de es
trangulamento e representada pelos grandes services de utili
dade pUblica. A privatizacao desses servicos devera ser 0 ponto
de partida para a regeneracao do direito de garantia e para, em
sua forma mais sintetica, a superacao de uma dualidade irreme
diavelmente esgotada, por outra.

NOTAS

l"Labour intensive", diz-se da atividade organizada a base da
poupanca dos outros fatores (terra e capital) substituindo-os
pelo uso intensivo do "fator trabalho" ou mao de obra.

20CDE _ Organizacao para a Cooperacao para 0 Desenvolvimento E
conomico. Entidade que agrupa os paises capitalistas desenvol
vidos da America do Norte, Europa Ocidental e Japao.

'OTAN - Organizacao do Tratado do Atlantico Norte. Alianca Mili
tar dos paises capitalistas desenvolvidos contra os paises so
cialistas agrupados no Pacto de Varsovia.
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