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A experiencia historic~ nos ensina que 0 desenvolvimento

demoqzaf icol ocorre em estagios. A dinamica demoqzafi.ca , pri'n

cipalmente 0 crescimento natural, como tambem 0 desenvolvimento

socio-economieo, determinam as eara~terIstieas de eada urn des

ses estagios. 0 inieio, a dura¥ao e suas peeuliaridades depen

dem da for¥a e dire9ao do funeionamento interdependente desses

fatores. Gra9as a ja historieamente eonfirmada partieipa9ao dos

efeitos dos fatores soeio-eeonomieos na diminui9ao das taxas de

natalidade e mort.a Li dade , inelusi ve superando as determinantes

biologieas da reprodu9ao populaeional, 0 ereseim~nto passa por

fases de oseila9ao, equilibrio, aumento ou diminui9ao, num rit~

mo pulsatorio de longo prazo.

o desenvolvimento da popula9ao mundial atraves de estagios

tern sua expressao e interpreta9ao na Teoria da Transi9ao Demo-
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grafica. De acordo com esta teoria, as popula~oes se desenvol

vern gradualmente de urn estagio pre-transicional, caracterizado

pelo baixo erescimento natural resultante de altas (aeima de 40

por mil) taxas de natalidade e mortalidade concomitantemente,

para urn estagio de transi~aono qual os sUbestagios sao subs

titU!dos pelo aurnento e, maistarde, pela diminui~ao das taxas

de creseimento natural resultantes de urn movimento diferenciado

e decrescente, primeiramente da taxa de mortalidade, seguido do

mesmo movimento na taxa de natalidade, vindo a se estabilizar

no ,e s t a g i o pos~transicional final, no qual as taxas de natali

dade e mortalidade sao significativamente baixas.

Embera a Teoria daTransi~ao Demografica tenha aparecido

primeiramente atraves dahistorica e bern docurnentada experien

cia dos paises 'desenvolvidos, ela tern se afirmado como urn es

quema conceitual basico nos estudos relativos ao desenvolvimen

to da popula~ao mundial, espeeialmente para entender 0 papel do

desenvolvimento demografico nos palses do tereeiro mundo, 0

qual tern chamado 'a aten~ao dos estudiosos. Essa .explosao, como

e conhecida, tern contribuidopara uma crescente e aparente po

lariza~ao na dinamtca e nas caracteristicas estruturais nas

duas partes desiguais da.populayao mundial: a envelhecida e es

tagnadapopulayao dos palses desenvolvidos e a demografieamen

te ·robustae. crescente populayao dos paises em desenvolvimento.

Todavia, a Teoria da Transiyao Demografica carece de urn

corpo categorlco adequado e de metodos que possam nos ajudar a

dar urn saIto a frente da aplieayao positivista da hipotese ba

sica de que desenvolvirnento dernografico e desenvolvimento so

cio-economfco sao interdependentes - isto e, urn passo a frente

da efetiva notayao dos afastamentos em relayao a curva hipote

tica das taxas de natalldade emortalidade por longos periodos
. '

de tempo . lsto torna-se especialmente relevante 'quando e apli-

cada esta teoria as populayoes dos parses em desenvolvimento,

isto e, ' a maior-parte da populayao mundial.

Vamos proceder partindo da no~ao de que a populayao nao

atende ao seu papel de agente e de objetivo do desenvolvimento

atraves do simples somatorio total de indivlduos ou instintos

grupais ou ainda decisoes de como a mesma pode satisfazer de

forma crescente as necessidades das pessoas, mas preferencial-
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mente que 0 seu papel como produtor e consumidor e inseparavel

das rela90es socio-economicas nas quais os recursos de desen

volvimento sao valorizados. Por essa razao, a popula9ao dos

paises am desenvolvimento nao pode ser considerada separadamen

te do restante da popula9ao mundial, ja que ela forma uma parte

funcional da mesma. 0 mesmo raciocinio se aplica a popula9ao

dos paises desenvolvidos. Dado que as rela90es socio-economicas

determinam a coletiva, isto e, 0 carater social do desenvolvi

mento populacional (0 mesmo sendo verdadeiro para a reprodu9ao

biologica!l, nao se pode interpretar objetivamente 0 problema

populacional 'de hoje nos paises em desenvolvimento simplesmen

te 0 extraindo do contexto da transnacionaliza9ao do desenvol

vimento sob as condi90es do modo capitalista de produ9ao que,

desde os tempos Coloniais, tem crescido para se tornar 0 sis

tema socio-economico dominante a nivel mundial. Em outras pa

lavras, os tra90s das estruturas e dinamica populacionais nos

parses em desenvolvimento tern se manifestado, nos seus diferen

tes estagios, na sua interdependencia 'com as condi90es especi

ficas coloniais e neo-coloniais do desenvolvimento socio-econo

mico desses paises. ConseqUentemente, e impossivel perceber-se

o real significado por detras das atuais impossibilidades visi

veis da intera9ao entre a popula9ao e 0 desenvolvimento desses

paises sem uma analise retrospectiva do lugar e do papel das

suas respectivas popula90es na divisao :internacional do traba

lho.

Toda analise e avalia9ao das tendencias demograficas nos

paises nao desenvolvidos, com respeito a valoriza9ao dos recur

50S basicos do desenvolvimento, deveria levar em considera9ao 0

fate de que a condi9ao para 0 desenvolvimento economico, mud an

9a social e transi9ao demografica naqueles paIses sao, via de

regra, desfavoraveis devido a condi90es historicas nas quais

o desenvolvimento desigual do sistema capitalista e colonial,

entre outras coisas, tem desempenhado urn papel inegavel.

A queda na taxa de mortalidade e a conseqfiente explosao

demografica nos parses nao desenvolvidos podem ser vistas como

uma forma de desenvolvimento demografico que tern side insufici

ente~ente·esclarecida (e inclusive nao reconhecidal emteoria,'

como tambem uma maneira perversa de desenvolvimento demografico
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por representar urn processo demograficoque e, forrnalrnente, 0

mesmo que (ou similar, todo 0 alcance e a dura~ao) aquele que

teve lugar nos paIses desenvolvidos,' num momenta mui to mais ce

do, mas que e realrnente for~ado, ja que nao e funcional do pon

to de vista do desenvolvimento.

Este processo se deu como resultado das desigualdades so

cio-economicas e do sub-desenvolvimentoos quais erarn dependen

tes e erarn impostos de fora (isto e, a popula~aoera 0 objeto

passivo das influencias externas), como era tambem seletivarnen

te estimulada de dentro. Ao inves de atuar ern fun~ao do desen

volvimento dernografico atraves de urnaintera~ao simultanea, po

sitiva e mutua, 0 desenvolvimento socio-economico (se, dadas as

conotaCj!oes positivas e construtivas doconceito do desenvolvi

ment.o ern si, estivermos corre.tos ern usar 0 terrn·o quando nos re

ferimos a urna mudan~a dernografica condicionadapor uma repenti

na·e for~ada queda na taxa de mortalidade) tornou-se urn proble

ma de desenvolvimento de grandes propor9oes: isto e, ao inves

de ser 0 "agente e 0 objetivo", tornou-se 0 "freio subjetivo"

do desenvolvimento socio-economico.

Se a suposi~ao de que ocarater nao-desenvolvimentista e

imposto da queda da mortalidade e urn elemento essencial no exa

me da natureza real da explosao demografica nos paIses ern de

senvolvimento e, se esta suposiCj!ao e ao menos parcialmente cor

reta, entao se tern urn argumento valida para propor que a Teoria

da Transi~ao Demografica alcan~aria seu significado cientifico

total caso ela tambem contivesse 0 componente de interdependen

cia entre 0 desenvolvimento de partes individuais da populaCj!ao

mundial e as tendencias e condi~oes historicamente confirrnadas

do desenvolvimento socio-economico de partes individuais ,do

mundo. No caso dos paIses do terceiro mundo, isto significa que

o desenvolvimento de suas populaCj!oes deveria ser entendido teo

ricamente em razao da posiCj!ao e do papel que elas detem na en

trela~ada interdependencia dos fatores externos e internos no

desenvolvimento socio-economico desses paIses.

Alem das influencias na drastica queda da mortalidade, a

Lf,teratura pertinente t ambem da grande Lmpor t.jinc La a out.ras "in

fluencias externas positivas" (isto e, vindas dos paises desen

volvidos) que contribuIram para mudar as caracteristicas demo-
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graficas ditas "velha" e "tradicional" , gra9as as quais 0 com

portamento demografico dos paIses do terceiro mundo nao atende

aos objetivos gerais do desenvolvimento. Isto se refere basica

mente as mudan9as em motiva9ao para a reprodu9ao biologica, 0

que significa a diminui9ao das taxas de natalidade como resul

tado de movimentos de industrializa9ao e urbaniza9ao nos paIses

em desenvolvimento e que sao externamente induzidos, estimula

dos e dirigidos.

Acredita-se ser possIvel sobrepor e reorientar positiva

mente (isto e, direcionar para urn movimento mais rapido e mais

estavel atraves dos diversos estagios da transi9ao demografica)

os desestimulantes e negativos fatores socio-economicos, endo

genamente condicionados e existentes por detras da despropor9ao

entre popula9ao e desenvolvimento socio-economico, atraves da

ado9ao daquelas influencias externas que coincidam com os obje

tivos e caminhos do desenvolvimento, os quais foram impostos

e ainda continuam sendo - sobre 0 desenvolvimento demografico

na Europa e outros paIses desenvolvidos. 0 denominador comum

dessas influenci.as nos paIses em desenvolvimento e "moderniza

9ao". Nominadamente, em conexao com urn dos caminhos dominantes

dainterpreta9ao sociologica e economica neoclassica de desen

volvimento, com particular referencia aos problemas de desen

volvimento e suas respectivas s oLucoes nos paIses em desenvol

vimento, geralmente 0 conceito de moderniza9ao preenche a maio

ria dos debates e estudos empIricos relativos as determinantes

de reprodu9ao biologica na populac;:ao desses paIses. A teoria

sociologica da moderniza9ao e outras correntes correlatas na

percep9ao dos aspectos sociais, economicos, polIticos, cultu

rais e outros relativos ao subdesenvolvimento dos paIses em de

senvolvimento, tambem exerceram uma indisputavel e forte influ

encia na justifica9ao teorica d~s determinantes socio-econo

micas do desenvolvimento demografico por estagios.

Esta e uma das principais r aaoes porque a Teoria da Tran

sic;:ao Demografica, enquanto preocupada com a historia e 0 de

senvolvimento futuro da popula9ao e, sem sombra de duvida, vaga

quanto as introspec90es sobre a origem e a natureza real das

correntes historicas do desenvolvimento socio-economico no mun

do. A falta de aten9ao dada a existencia e interdependencia dos
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fatores endogenos e exogenos do desenvolvimento populacional

nos pa1ses em desenvolvimento, como uma parte da popula~ao mun

dial e como urn topico no d~senvolvimento do subdesenvolvimento,

representa nao somente esta metodologia da teoria, mas tambem

a sua falha substancial mais importante. De fato, a razao do

retardamento na transi~ao demografica- isto e, a natureza do

problema demografico contemporaneo (como tambem de todo 0 pro

blema do subdesenvolvimento) primeiramente atraves de fatores

endogenos negatlvos ("tradlcionallsmo") e exogenos positivos

("modernizacrao"), e baseada na visao euro-centrista do mundo

a qual negligencia oumesmo nega abertamente 0 fate de que os

paises desenvolvidos alcancraram seu crescimento e desenvolvi

mento geral, como tambem seu desenvolvlmento demografico, atra

ves da valorlzacrao das bases de recursos naturais e socials

numa escala planetaria. Pode-se reconhecer as raizes dos fato

res soclo-economicos das caracter1sticas demograflcas estrutu

rais e dinamicas de hoje - lsto e, fatores demograficos nos

problemas de desenvolvimento dos pa1ses em desenvolvimento

nos estagios historicamente ja confirmados das condicroes soclo

economlcas e po11ticas de sua inclusao na divisao lnternacional

do trabalho durante 0 desenvolvimento do capitallsmo no siste

ma mundial.

Uma maneira teori~a mais compreensiva de se pensar sobre

o desenvolvimento demografico teria, entao, que estar fundamen

tada na suposicrao de que a populacrao, em periodos diferentes,

desempenha seu papel de agente e objetivo do desenvolvlmento

dependente de urn complexo de fatores interrelacionados - ambos

interna e externamente - como 0 social, 0 economlco, 0 cultural

e outros. Em outras palavras, cada novo estagio na transicrao

demografica nao pode ser interpretado sem antes levar em consi

deracrao todas as circunstancias iniclals que causaram a emer

gencia a partir do estagio anterior.

Gracras as incertezas prevalecentes que limitam 0 alcance

interpretativo da Teoria da Transicrao Demografica, os seus ele

mentos chaves mais posltivos - e estes formam a base da Teorla

da Transicrao Dernografica em busca dos fatores, sintese e gene

ralizacrao da dinamica demografica, como tambem formam a sua

disposicrao em atribulr significado crucial principalmente aos
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fatores desenvolvimentistas (e nao estritamente demografico e

bio-antropologico) quando analizando 0 pass ado e predizendo es

tagios futuros de desenvolvimento populacional - deveriam ser

assimilados dentro do esquema daquelas interpreta¥oes teoricas

queavan¥aram na busca dos fatores internos e externos do sub

desenvolvimento socio-economico dos parses em desenvolvimento.

Quando investigando a historia demografica dos, parses em

desenvolvimento, por exemplo, dever-se-ia trazer a tona a efi

ciencia desenvolvimentista destrutiva do colonialismo; dever

se-ia mostrar que nao foi apenas uma questao de determinantes

"endogenas", "tradicionais" (no sentido de primitiva) e de ou

tros tipos em termos de taxas de mortalidade e natalidade, is

to e, a prolongada dura¥ao da fase pre-transicional nos parses

em desenvolvimento quando comparada com a visita pelos paIses

desenvolvidos. A dura¥ao e 0 carater do estagio transicional

confirmam a disfun¥ao do desenvolvimento do papel demografico

nos paIses em desenvolvimento como resultado da marginaliza¥ao

socio-economico e outros mecanismos de sua aliena¥ao em rela¥ao

ao uso de seus proprios recursos de desenvolvimento. Estagna

¥ao demografica em condi¥oes de altas taxas de natalidade e

mortalidade dentre os maiores segmentos da popula¥ao nao foi a

unica conseqfiencia do desenvolvimento dependente - em outras

palavras, 0 desenvolvimento do subdesenvolvimento na peri feria

do sistema economico mundial - mas foi urn importante elemento

na sua condu¥ao. A estagna¥ao refletia 0 status quo a reclamar

os recursos naturais da peri feria, garantindo assim tranqfiila

explot.a¥ao dos mesmos em benefIcio do crescimento e desenvolvi

mento do centro. Tra¥ando a logica das rela¥oes em desenvolvi

mento demografico como uma parte integral do desenvolvimento sO

cio-economico no plano nacional e internacional, poder-se-ia

afirmar que os paIses desenvolvidos poderiam, pelo menos ate urn

certo ponto, agradecer aquelas mesmas caracterIsticas de estag

na¥ao imposta (isto e, nos estagios pre-transicionais) da popu

la¥ao nos paIses em desenvolvimento pelas suas p ropr t as experi

encias iniciais dos primeiros sUbestagios de transi¥ao demogra

fica.

A rapida diminui¥ao nas taxas de rnortalidade nos anos

trinta interrompeu a longa estagna¥ao dernografica fora do con

texto do papel desenvolvirnentista da popula¥ao ou da vontade
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de qualquer agente (externo ou internol para agir construtiva

mente nas correntes do desenvolvimento socio-economico desses

paIses atraves da mudan~a das circunstancias demograficas (iste

e, alargando a base e aumentando a altura da pirarnide etaria).

Mudan~as na situa~ao polItica internacional e nas rela~oes eco

nomicas devidas ao acelerado processo de descoloniza~ao - ou

seja, 0 aparecimento de novos estados-objeto e de pre-requisi

tos formalmente criados para 0 desenvolvimento socio-economico

nas bases da valoriza~ao de seus proprios recursos naturais e

sociais poder Larnjic agir essencialmente na maior parte da po

pula~ao para que ela adotasse rapidamente 0 papel de urn criati

vo e subjetivo fator tio desenvolvimento. A explosao demografica

artificialmente provocada imediatamente antes da de.s coLon Lz a

~ao nao pode ser conferida. Alem do mais, ela tornou-se cada

vez mais marcante, ambos por causa da lentidao, a qual sempre

segue 0 desenvolvimento demografico, 0 qual e sempre maior

quanto mais repentina e extensiva sao as mudan~as na dinamica

demografica, e devido tambem as rela~oes socio-economicas in

ternas, as quais foram adaptadasao interesse do capitalismo

mundial.

Os paIses desenvolvidos foram deixados comuma unica ca

racterIstica comum: a dependencia estrutural de suas economias

e as rela~oes sociais estabelecidas originalmente. 0 processo

da transnacionaliza~aodo desenvolvimento imposto de fora e en

courajado de dentro continua a aumentar as grandes diferen~as

regionais no desenvolvimento dos paIses em desenvolvimento na

escala nacional. Estas diferen~as sao, em grande parte, basea

das na marginaliza~ao socio-economica da maioria da popula~ao.

Caminhos de desenvolvimento nos paIses em desenvolvimento, com

raraS exce~oes, apresentam hoje a seguinte situa~ao: uma grande

parte da popula~ao e deixada de fora, sem educa~ao, sem emprego

e sem aurnento de Sua capacidade predutiva mantendo, assim, as

condi~oes de vida material e social a urn nIvel muito baixo.

Embora fosse possIvel afirmar, ate urn certo ponto, que du

rante 0 perIodo pre-transicional as determinantes das motiva

~oes coletivas e individuais, como tambem as condi90es socio

economicas nas quais a reprodu~ao biologica depende, na sua

maior parte, na esfera dos fatores endogenos, socio-tradicio-
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nais, economicos e culturais (isto e, apesar do fato de que

eles, sob condi90es de subdesenvolvimento, possam inclusive

permanecer possibilizados em sua forma iniciall, 0 mesmo nao

poderia ser dito para os estagios do desenvolvimento demogra

fico nos paises em desenvolvimento durante a segunda metade do

seculo vinte. As caracteristicas socio-culturais, de dinamica

demografica e estruturais atuais daquela popula9ao sao, ate urn

certo ponto, 0 resultado da acumula9ao historica de impossibi

lidades impostas pela dinamica demografica funcional des envol

vimentista - a qual realizou-se atraves de urna redu9ao artifi

cial da taxa de mortalidade induzida de fora - e da motiva9ao

coletiva ou individual, ou das determinantes socio-economicas da

reprodu9ao biologica, que nao podem ser encontradas e interpre

tadas atraves da for9a e lentidao das normas tradicionais pro

natalidade que ainda nao conseguiram se estabelecer. Isto so

mente sera possivel atraves da percep9ao da interdependencia

das condi90es internas e externas contemporaneas - embora her

dadas, ate urn certo ponto - nas quais a popula9ao e autorizada

a satisfazer suas necessidades basicas.

"Tradicionalismo", concei to mui tas vezes utilizado nos di.as

de hoje para explicar 0 comportamento demografico da maioria

da popu Lacjio mundial - mas que e" irracional" no sentido desen

vOlvimentista, opostamente a reprodu9ao biologica "racional"

nas cond i coes .atuais de alto desenvolvimento da sociedade e

somente urna forma aparente, na realidade uma forma silenciosa,

das determinantes socio-economicas contemporaneas do desenvol

vimento demografico nos paises em desenvolvimento. A base au

toctone social e economica, na qual as determinantes tradicio

nais pro-natalidade originalmente cresceram, desapareceu ha

muito tempo. Estudos fe:Ltos nos paises em desenvolvimento, os

quais diferem completamente urn do outro em termos geograficos,

mostram que aqueles processos (a dinamica demografica tradicio

nalmente motivada da maioria da popula9ao) que parecem ser ir

racionais e perigosos em termos de desenvolvimento para 0 ob

servador externo, encontram significativa justificativa inter

namente na somatoria total das rela90es sociais que permitem a

perpetua<;,ao do subdesenvolvimento em condi90es de urn desenvol

vimento dependente a nivel nacional que, por conexao, se esten

de em escala internacional. Mesmo exemplos opostos suportam es-
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ta ideia - isto e, tanto a experiencia dos parses em desenvol

vimento que registram urna queda brusca e significativa na taxa

de natalidade e de crescimento demografico enquanto permanecem

no mesmo nivel de desenvolvimento economico (de acordo com 0

PNB percapital, como a experiencia vivida pelos paIses com alto

crescimento populacional. Estes ultimos incluem paIses como

China, Costa Ri.ca, Cuba, Sri Lanka e Egito, paIses onde 0 de

senvolvimento, especialmente 0 agrIcola e 0 urbano, esta basea

do no seu capital mais abundante - a for~a de trabalho, paIses

que tern, em maior ou menor grau, feito urn esfor~o no sentido de

diminuir 0 "gap" (e nao aurnentar as diferen~asl na distribui-·

~ao nacional da renda, atribuindo maior importancia ao des en

volvimento da estrutura social, especialmente a nIvel de educa

~ao da popula~ao.

Independentemente do fatode que 0 desenvolvimento demo

grafico nos parses em desenvolvimento continua nurn sUbestagio de

pre~transi~ao ou que esteja cruzando a fronteira do subestagio

transicional central, 0 certo e que 0 mesmo reflete as rela~oes

socio-economicas historicamente condicionadas em cuja estrutura

de desenvolvimento transnacional esta se processando. Assim,

para se elaborar urna teoria do desenvolvimento demografico mun

dial mais abrangente e multidisciplinar, as bases atuais da

Teoria da Transi~ao Demografica tern de ser ligados aos conheci

mentes cientrficos que mais investigam as origens e a natureza

dos problemas de desenvolvimento dos paises perifericos. Dada a

historicamente conhecida dependencia do desenvolvimento econo

mico em todos os nIveis espaciais - ate ao nIvel planetario

e a conseqUente e inexoravel dependencia do desenvolvimento po

pulacional entre as partes desenvolvidas e subdesenvolvidas do

mundo, a dependencia desse desenvolvimento devera tornar-se urn

elemento adicional da Teoria da Transi~ao Demografica. Esfor~os

devem ser feitos no sentido de enriquecer a teoria dominante de

desenvolvimento populacional por estagios, juntando-se aI 05

relevantes avan~os do pensamento cientifico mundial cuja base e

a Teoria da Dependencia. Dever-se-ia construir a Teoria da

Transi~ao Demografica Dependente mantendo-a ligada a esta larga

gama de interesses - isto e, de forma que ela interprete 0 pas

sado e 0 presente e que fa9a a previsao do desenvolvimento de-
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mografico futuro, dando pesos iguais aos fatores endog~nos e

exogenos do desenvolvimento socio-economico.

Notas

1. A noc;:ao de "desenvolvimento demografico" aqui denota mudan

c;:as nas estruturas e dinamica populacionais nas suas inte

rac;:oes mutuas e como parte do funcionamento dos fatores

economico, social, biologico, psicologico e de outras na

turezas que, direta ou indiretamente, condicionam ou mesmo

regulam 0 desenvolvimento da populac;:ao numa direc;:ao espe

cifica.

2. Este trabalho e urn resumo de urn estudo detalhado da proble

matica do desenvolvimento demografico (particularmente no

contexto ecologico dos problemas e condic;:oes do desenvol

vimento socio-economico no mundo), em: Roca, Zoran (1987):

Demografsko-eko18ski slom (0 Colapso Demografico e Ecolo

gico), publicado por August Cesarec, Zagreb, Iugoslavia.

lu3


