
lfOYA POL1"l'ICA EcalraMIa tIA CHINA*

Jean L. F. Tricart

A China deve nutri,r 1. 054. 000. 000 habi tantes.

Orgu1hosa de uma civi1iza9ao que e uma das mais antigas
do mundo,assuas ambi~oes pollticas sao tanto maicires'quanto

ela fOi', durante urn secu10 uma d'as maiores vltiinas doilllperia

1ismo, primeiro dos ing1eses, depois de outroseuropeus, dos
americanos e por f.Lm dos japoneses.

ApOS 0 desastre de dez anos da "ReYo1u9aO Cu1tural" de

efeitos comparaveis aos dos "expurgos" de Sta1im, 0 Governo

adotou uma estrategip devigoroso desenvo1vimento, unic~ capaz
de assegurar asubsistericia de Uma enorme popu1a9ao, de 1he
garantir me1hores condi90es de existencia e de fornecer ao Es~

tado os meios 'paraimp1elllentar a sua'po1ltica interriaciona1:

Uma reviravo1ta decisiva foi tomada durante a sessao p1e
naria do ComiteCentra1 do Partido Comunista Chines em 1978.

Apesar da inerciade uma burocracia tao ve1ha quanto a civi
liza9aO chinesa que e, com a do Egito, a mais antiga e a mais
permanente do mundo, importantes modlfica90es foram rea1iza-

*Traduzido de Annalesde Geographie. Mars-Avril 1985, p.181-7,
por Arlene Maria Maykot Prates, professora do Departamento de
Geografia da UFSC.
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das. Novas medidas continuam a ser tomadas, e1as confirmam es-

ta orienta~aopo1Itica, a precisam, estendem seu domInio de

ap1ica~ao. Deve-se entretanto esc1arecer os 1eitores dos

"Anna1es de Geographie" que, apesar das fontes uti1izadas se

rem de primeira mao, as co10ca~oes aqui esbo~adas sao provi

sorias. Mas a geografia nao 'i1! historia, e1a deve cooperar com

o estudo dinarnico do presente.

A orienta~ao adotada, ~m 1978, consiste em substituir

enormes unidadesde proqu~aO~90mun~spopu~ares,fazendas e em

presas industriais do Estado submetidas a um duro-contro1e por

parte da burocracia toda poderosa, por unidades de produ~ao

muito menores, unidades de oficina de faml1ias (house holds),

associa~oes de algumas pessoas ou de algumas familias com
responsabilidade economica eque tem em contrapartida uma am

p1a autonomia no plano das decisoes.

Trata-se desta vez de uma verdadeira revo1u~ao, 1iberando

for~as de progresso, com as quais conta 0 governo. Os instru
mentos institucionais dessa revolu~iio sao os seguintes: - A

propriedade cont.inua coletiva; terras e fabric::as continuam a
pertencer diretamente ao Estado ou as comunas; 0 modo de ges
tao e que foi modificado.

- As empresas industrials nao tinham fundOs proprios. 0

lucro da explora~ao voltava ao Estado que pagava os salarios,

os investimentos e as despesas de fabrica~ao, qualquer que
fosse 0 lucro da explora~ao*. Os salarios eram uniformes; a

unica formula de modula~ao consistia no recebimento de "bonus"

de execu9ao do plano dentro de limi~es estreitos; de acordo
com as quantidades produzidas, sem levar em conta a qual ida
de dos produtos (ate mesmo os produtos de refugo entravam em

conta!). Todo 0 circuito comercial funcionava da mesma manei

ra tanto para 0 abastecimento como para as vendas, com pre~os

uniformes. Os burocratas eram antes de tudo contadores que im
punham esta rigidez que lhes permitia viver e se multiplicar.

o Conselho de Estado, equivalente ao conselho de minis

tros da Fran9a, concedeu as empresas liberdade de gestao.

*tudo se reduzia a uma contabilidade, sem poder de decisao.
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Elas funcionam agora com um balan~o, contabil onde sao le

vados em conta os gastos de produyao (materias primas,ener

gia, compra e manutenyao dos equiparnentos, salarios) e as re

ceitas provenientes das vendas. 0 lucro permanece na. empresa

permit~ndo a compra de novos equipamentos e a modula~ao dos

salarios. 0 Estado recebe unicamente taxas e impostos sobre a

produ~ao. Disto resulta urna responsabilidade a nlvel da empre

sa que deixa de ser um simples organismo de aplicayao. das de

cisoes burocraticas. Em lugar dos prejulzos de explorayao que

eram a regra no regime de coervao anterior, aparecem 'lucros

porque, na empresa todo Mundo tem vantagem. Pelo sistema de

taxas sobre a produyao, 0 Estado alias fica garantido contra

toda ma gestao: 0 dinh~iro, contrapart~da dos investimentos

que ele fez, rende de qualquer maneira,haja ou nao lucro, en

quanto que antigamente 0 governo pagava automaticamente os

prejuizos.

o regime de salarios nas industrias tambern foi modifica

do. Nos ultimos anos eles tem sido cada vez mais calculados

de acordo com a produyao e com os resultados economicos da

empresa -- salarios por pecas, salarios variaveis em funyao das

obrigayoes do trabalho, abri;lndamento do regime de "bonus" que

distribui. Em caso contrario os salarios podem ser reduzidos.

o conjunto de trabalhadores -- operarios, funcionarios e diri

gentes -- esta diretamente interessado no crescimento da pro

duyao, e na realiza<;ao de Lucr os da expl oracao , resultantede

uma melhor organizayao do trabalho, da supressao de desper

dlcios e de iniciativas inteligentes.

Estas diferentes medidas permitem, no quadro das empre

sas, a assinatura de contratos com equipes de "oficina" e ate

com trabalhadores individuais. A qualidade e a quantidade do

que e produzido deve ser objeto de urn controle e de uma conta

bilidade (0 que assegura emprego de alguns inumeros burocra

tas contabeis). Todas p.stas decisoes legais perrnitem a cria

yao de novas empresas. lsto resulta na acelerayao da indus

trializayao sobre bases economicas saudaveis.

As conseq6encias sao importantes e nao se limitarn ao pla

no interno chines.
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- 0 crescimento das rendas, importante.no Mundo rural,

nao se produz ~nicamente sobre·osbens de consumo, que a eco
nomia nao produz ainda em quantidaaes suficientes.

'Em lugarde'praticar Umdeserivolvimento'pelo crescimento

do consumo; s6iuyao' n.usoria que telllsempre conduzido a fra

cassos, desenv-olvelll-seas possibilidades de prod\1yao pelo in
vestimento, afilll deiutar co~tra 0 sUbemprego que continua
urn problema 'gr ave nel China, 'apesar de uma seyera politica de

Controle da I1atalidade. Estando autorizadaa criayao de em

presa.s em propriedade coletlva; novos empregos sao criados,
a produyao aumehta, os serviyos llbertam-se pouco a poucode

suadramatiCa insuf1ciencia.Ha atualmente (China Daily de 20
de jUnhode 1984)" 300.000 empresas em propriedade coletiva,
cUjo tamanho e Menor que aquele das empresasdo Estado.

- Um vigoroso apelo aos capitais e a tecnologia exterio

res e lanyado. Dia apos dia, novas regioes the sao abertas,

sobretudo no litoral, mas tllllibem no interior ,localizayao se
melhante aquelasdas antigas 'concessoes, mas reposando sobre

relayoes de tipo completamente difertmte, caracterizadas par
ulll contrato entre parceiros iguais. 0 Estado garante 0 repa
triamento daparte~6s lucroscabendo aos capitais estrangei
ros, aentrada'com franquia adu'aneira dos equipamentos, even
tualmente certas facilidades de importayao de materias primas
que faltam'na China e de circulayao dos tecnicos estraI1gei
ros. 0 objetb da empresa mista e definido tendo em conta a po
IItica chinesa .Os capd,tl:l'is sao fornecidos pelas duas partes.
A China coloca locais equipados e sua mao de obra a disposi
yao Cia empresa. De-sta polltica se espera um.crescimento do em
prego, um aumento daproduyao para fazer face as necessidades
da elevayao dp nIvel de vida e do comercio exterior, uma ele

vayao do nIvel tecnico de todos os trabalhadores. Em suma e ao
mesmo tempo uma operayao de desenvolvimento planejado e um em
preendirnento de for~ayao permanente,

Em certos aspectos, esta politica visa criar na
urna serie de Hong Kong.
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- A atitude chinesa em rela9ao ao problema de Hong' . Kong
naoe senao 0 prolongamento desta 'poHtiea:; 2·bem:· compreensI

vel que a velha China queira voltara ser dona de J,lIiIa pOr9ao
de seu territorio, confiscadb pelb'imperiallsmonoseoulo XIX,
mas esta reintegra9aodeve ser aceitavelpara os chineses de

Hong Kong. A nova poHtica economica da China 0 permite: Hong
Kong desfrutara de vantagens anUogasas das regioes abertas a

lnstala9ao de empresas Iilistas, cOlira diferen¢a· de ::que as em
presas ja existem eque oS investill\l!ntos ja:foramfeitos. As
proposi90es chinesas'visam fazer com 'que estes investimentos
continuem e nao haja desistencias.

As mesmas concep~oes guiam tambem as decisoes concernen
tes as explora90es rurais.

As enormes f~zendasdo Estado,sao sUbdivididas em explo
ra90es menores cuja gestaoe mais; leve.As2.000fazen~as do
Estado cultivavam um total de 4.400.~OO ha e empregavam
4.800.000 trabalhadores. Sua divisao em explora90es. menores
tem sido vigorosamente acelerada desdeum apelode Zhao Ziyang,
primeiro ministro, em agosto de 1983.

De alguns milhares antigamente, elas passaram a 85.000

(China Daily, 11 de junho de 1964) • Alem,diss9, as ·br i gada s
das fazendas do Estado e das comunas desaparecem.Elas sao
substituIdas por cOntratos de explora9ao, ~ntrandO no quadro
mais geral dos contratos de produ9ao • Assinados. com. uma ou
mais famIlias associadasou com uma .famIlia e uIilgrupo de ope
rarios ou um grupo de trabalhadores, eles comportam aexplora
yao de uma certae~tensao de terras contra a obriga~ao de uma
especie de aluguel emproduto$, tendo como suporte a entre
ga de quantidades especIficas de produtos agrIcolas determina
dos, entregas estas que entram no quadro do plano. 0 Estado
continua propriet~rio da terra, mas cada agricultor a explora
a sua maneira. Ele dispOe livremente de suas colheitas,salvo
as obriga90es correspondentes a renda da propriedade agrIc~

lao Se ele nao pro'duz 0 correspondente a estas ~briga90eS,por

que 0 rendimento e lnsuficiente ou porque ele preferiu outras
culturas, ele deve comprar 0 necessario para 0 pagamento. Des

se mo'do sao concili~dos a liberdade de explora9aO e 0 funclo-
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n~ento da economiaplanificada. Oscamponeses podem restituir

uma partedasterrasalugadasdurante 0 transcorrer d() contra...

to ou transmit~r a outros exploradores, mas com a autoriza'"
<,rio do arrendatario e Selll que 0 contrato seja modi ficado0 que
assegura, .apeaaz dos azaJ;es . familiaJ;es, aperen,1.dade da apli'"

ca<;ao doplano,nenhuma parcela pode ser sUbtralda,da utili
zaqio agrIcola. Bste siste!1Wl de,contratos,instauradoem 19&0,
esta tornando progressiv~entemais flexlvel ema1s Vantajoso

para oS exploradores pela libera<;~o dos pJ;e<;os ,de um n~mero

creElcj!ntede produQQesepor uma c1iminui<;aodas quantidades
que sao objeto das entregas obrigatoriaa a tItulo de ,alu9uel

e detaxas. 0 circuito de co Le't.a do Estado leva atualmente
sob~e toda ou parte da produQao de graos~ de.algodao, de cer
taa plantas medicinais de alto valor. Uma circular do Comite
Central datada de 19 'de janeiro de 1984e publicada em 2 de
jimho(China'Daily de 12 de junhol estipula, para e!ncorajar

os investimentos agr!colas que:

- Os contratos de loca<,rao passam de 3/Sanos a 15 anos,

quando situados sobre terras degradadas a serem reabi
litadas, terras baldias, terras a reflorestar;

- As terras serao alugadas progresSivamente de preferen
'cia aos exploradores que hajam obtldo os melhores re
sUltados;

- As atlvidades agrIcolas di'll'ersificadas ("side linen
productionsl substituirao a grande cultural cria<;ao de
galinhas, psicultura, apicultura, horticultura, arbori
cultura,etc;

- As atividades naoagrIcolas se desenvolverao no meio
rural: serviQos, cornercio, transp6rte a grande distan
cia, etc.

o objetivo e claro: chegar ao mesmo tempo a fixar nos
campos a popula<,rao que la vive abrindo-lhe horizontes de tra
balho e a melhorar conjuntamente 0 nIvel de vida e as' ativi
dades economicas. A congestao urbana, com efeito, e um proble

ma particularmente agudo em Pequim. Apesar de inumeros cantei
ros de obras, os alojamentos e os transportes urbanos conti
nuam gravemente insuficientes. A incrIvel mare de bicicletas,
todas fabricadas na China, nao impede os onibus de estar abar-
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rotados e os habitantes for~ados a longas esperas. Trabalhar
em um bairro afastado e praticamente impossIvel amenos que

se possa acampar no seu lugar de trabalho e'de nao retornar a

casa senao no sabado a noite. Ora atualmente, a imigra~ao para

pequim esta praticamente proibida. .oe diplomados universita
rios que nao sao originarios dacidade ou que comeyaram fora
seus estudos superiores nao pOdem obter emprego na cidade,

mesmo se eles ,obtiveram seu diploma final em Pequim. Ora, a
circunscriayao administrativa de pequim e urna pequena provIn

cia do tamanho da Belgica, englobando urn baste territorio ru
ral que lhe, serve de base de abastecimento alimentar.

Esta reorganizayao agrIcola aurnenta a produtividade. Des
de abril de 1984, na provIncia de Guandong (Cantao) havia

30.639 fazendas familiares empregando 59.563 pessbas, corres

pondente a 14,5% do efetivo dbs trabalhadores das fazendas do
Estado da provIncia. Os ,efetivos em e~cesso de pessoal admi
nistrativo se esvaziam. Desse modo, na fazendaLi~in (provIn
cia de Liaoning), a supressao das brigadas reduziu este pes

soal em 55%. Na Mongolia interior, a fazenda Bayannur League,
que era deficitaria em 1981, foi parcelada, em 1982, em 18

unidades de produyao, cUjas terrasforam alugadas. As entradas

lIquidas de 1983 dobraram e propiciaramum, lucro de 1.140.000

yuans.

Uma das razoes do aumento da produtividade e uma completa

mUdanya de atitude dos diyersos parceiros economico-sociai~que

se produz tambem na industria. Antes das reformas, 0 traba
Ihador agrIcola estava submisso a ditadura de burocratas e dos
pequenos chefes que Ihes impunham uma disciplina de ferro. 0

chefe da equipe comandava militarmente seu pessoal, fazendo

soar urn sino para 0 inlcio do trabalho e supervisionando ga

les. 0 agronomo dava instru90es para seguir a letra, sem as
explicar, sem as justificar, sem te~tar adapta-las as condi
<roes locais (Ly Yougzhen, 1984).

Toda hierarquia nao fazia senao repetir ordens formais
e exigir sua execu9ao por automatos. Cada locatario, nas ter
ras alugadas, sendo agora responsavel por suas atividades e

obrigado a fazer pagamentos fixos, precisa dar mostra de ini-
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clativa.Infel~zmente, aparal1za~iode,toda.at1vldade lnte~

lec,tual,mesmo .a ,pes,qullJa~lslm~d1at~!imteapl1cada e a for~

ma~ao,durante a nrevolulJao cUltura»n,~az COlli, que os trabalha

do~es ~stejaIll ,mal pr~paradolil para op;rogresliO.,

Aliberal1za~ac:>ec:onallilca'da qUaleles'se beneficlam os

torna entretanto multo 'avidos de progresso, tecnico.:·Ora,os

t~cnicos sao em nUmero insufleierite para a prl:W{ncia-de'Fujian,

contando com 900comunas, naoha senaa 19~300tecnlcos aqr!

colasdos'quaiS 4.134 somente paraasculturas. Cadaulli'deve

entao, ter sob sua responsabilidade em' media , 640'.ha' de terra.

Para 0 conjunco 'daChirili.,"nao ha senao' 320:000 quadros ·tecnl

cos rur~~!i, ou seja,., 0, 04% da popula9ao. POI' outrq ,laqo, 0

desenvolvimentodas oiltividades ,a~exas .'px:o~u/i=aoaqr!c::!ola.d1£e

re~te,qa qrande cu~tura, pequenacr1a,yao; etc) requer conse

1110S Inals.,.emals esp,ec::!lal1,zados.

No F\ljlli.n~ desdemaiqode1983, 420.000 falil!lias se ocU

pavalilem tals'atlvldades HO%do total).>pata 0 conjunto da

China, eram 24 mU.hoes·de· famllias' (13%» que aspraticavam. t
necesSario' entaodesem701ver a'forma~aoproflss10nale lnten

s1£icar a divtllgaqao 'aqriccHa, tarefas tomadaS'·enormes nao so;"

mentepela'extensao e diversidadeda China, como tambelli' pe1a

sua alta densidade de popula¢ao rUraL ASolu/i=&6 adoeada: as

socia medidas administrativas e iniciativas camponesas, tor

na,daliPosslv:eis pelaHberal1zat;ao,

,Um IiIQvimertto· volUntario de formaqao perliliutente apareceti

nos <campcs e se desenvolveu' COm 0 apoio das 'aut6ti'dades. Na

provlncici:de Feyian (LiYongzhen, 1984) foram criadas 400' as

sociaqoes'dedivulcja~aocientif1cacom 25. 000' membtos. As as

SOci'il¢oes de desetivolvimento tecnologlco'contamcom 51,000.

Neste quadro,6scalllponeses expoem suas 'proprlas:tentativasde

melhoramentoeensinammet6dos por eles desenv01vidos.As co

munussubscrevemassinaturas'de revistas quedao conselhos pa

ra a produt;ao agricola e para a vida corrente colocando-as a
di~posit;ao dos.h{lbitantes. Opret;o destas r,evistas.e mui to

baixo: por exemp Lo a a,ssinaturaanual .da .Fuji,an ,Keji Baa (r.e,

vista de ciencia e da .tecnologia de Fujian) c:usta ,0 pr~t;O equi

valente. a .doLs l"at;0S de cigarros. Or.ganizam.... se elqlosit;oes de
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especies, de fotografias, de documentos, acompanhados de uma

especie de "mesas redondas" (Science and technology fairs). A

Comissao do Estado da Ciencia e Tecnologia, organismo supra

ministerial, encoraja e apoia todas essas atividades, inclusi

ve a propaganda~ Cita-se por exemplo certos camponeses enri

quecidos que constroem uma escola a suas expensas e doam a

comuna.

o antigo quadro tecnico rural foi transformado em compa

nhias de servi¥o tecnico agrIcola. Estas tomaram a importan

cia das antigas firmas de comercio do Estado que se limitavam

a vender as cooperativas os adubos, os produtos fitossanita

rios e as vezes sementes que freqllentemente, devido a inercia

burocratica, eram liberadas demasiadamente tarde para serem

convenientemente utilizados. De aqui em diante estas compa-

nhias sao os conselheiros dos camponeses. Seus especialistas

respondem as cartas e se deslocam para dar conselhos.

Estabelecem diagnosticos e fazem recomenda¥oes especIfi

cas para cada caso que Ihe e submetido.

Em Fujian, seus conselhos atuaram, em 1982, sobre 50.000

ha cultivados com arroz, batatas, amendoim, e frutas; em 1983

sobre 170.000 ha.De urn ana para 0 outro as despesas com inse

ticidas diminuiram de 30 a 50% enquanto que os desperdIcios

durante as colheitas reduziram-se em 60%. As perdas nao atin

giram em 1983 senao 10 a 20% das colheitas esperadas. Os con

selhos agem tambem sobre a irriga¥ao, sobre a escolha das va

riedades de sementes selecionadas.

Finalmente, a extensao das superfIcies cultivadas aumenta

ativamente. Mas 0 espa¥o ainda disponIvel e pequeno e nao se

compoe senao de terras marginais para 0 agricultor chines. Al

guns milhares de hectares sao ganhos gra9as a irriga9ao do

deserto de Xinyang (Sin Kiang na antiga transcri9ao) porem,

a pre¥o de graves inconvenientes: redu9ao do nIvel dos lagos,

salinidade dos solos e das aguas levando ao declInio da pesca,

da colheita de juncos, etc.

A antiga Manchuria conta com varias frente pioneiras

(Oai Xu, Zhao Songqiao, 1984) notadamente em sua provIncia

mais setentrional, ao longo do "Amour" (em chines, Heilongjiang).
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Ao norte do paralelo 420 , sua superfIcie total e de 710~000

km2• Em 1897, somente 5.300 ha eram cultivados nesta provIn

cia. Em 1940, durante a ocupa9ao japonesa, havia 5.700.000;

atualmente 8.730.000, 0 que corresponde a 1/12 de toda super
fIcie cultivada da China efornece 1/6 da quantidade total de

graos comercializados. Resta ainda 7.410.000 ha de terras cul

tivaveis virgens, segundo os inventarios. As r09as recentes
situam-se na planlcie dos Tres Rios e sobre o"piemont"do gran

de e Pequeno Xingan (Khingan). Mas esta e uma regiao de Taiga

onde aflora largamente 0 solo gelado, como na limitrofe Sibe

ria: urn mundo totalmente estranho aos Hans, cuja conquista de

manda urn desarraigamento absoluto e muita abnega9ao. Urn meio

fragil tambem, diflcil de dominar e ainda insuficientemente c~

nhecido. Os rendimentos sao baixos, as terras se degradam mui
to rapidamente carregadas pelo escoamento de desgelo neste
modelado de colinas ••• La tambem, seria necessario crescer a
pesquisa cientlfica e tecnica. Ha bons especialistas na China,
mas eles sao ainda bern pouco numerosos face as necessidades.

Todas estas transforma90es se chocam com as resisten-

ciais e sobretudo com a permanencia da estrutura e do esplri

to burocraticos. As rulnas acumuladas pela "revolU9aO cultu
ral" estao ainda presentes por toda a parte. A nova polltica
tern menos de dez anos. Nao foi senao apos 1978 que 0 governo
chines come90u a atacar vigorosamente uma heran9a desastrosa.
Uma nova dinamica e tentada, 0 que permite considerar que a
China e autenticamente urn pais em vias de desenvolvimento.
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