
tando a estrategia da ancora cambial.
A preserva<;iio do seu valor interne
dependia do governo convencer os
agentes de sua capacidade de
homar suas dividas e manter a
divida publica sobre controle. 0
ajustamento via supenivit comercial
parecia diffcil vistas a baixa inser<;iio
internacional. A Desvaloriza«ao
cambial e a implementa<;iio de uma
polftica de cambio livre foram as
medidas adotadas pelos gestotes
de nossa economia no inicio de 1999.

o novo cenario internacional
dos anos 90 - globaliza«ao,
reestrutura«ao produtiva, supre-
macia liberal, Plano Real, etc. -
impregnou a sociedade brasileira e
provocou uma inser<;iio subordinada
da nossa economia no contexte
internacional. Acreditava-se na
difusao e beneffcios decorrentes do
mercado global e da nova ordem
internacional em forma<;iio.

A estrategia de "desenvolvi-
men to" do Real nos anos 90 esteve
apoiada em quatro pontos:

1. a estabilidade de prec:;oscriaria
condic;6es para 0 calculo economico
de longo prazo, estimulando 0 in-
vestimento privado;

2. a abertura comercial e a valori-
za<;iio cambial imporiam disciplina
competitiva aos produtores domes-
tieos, forc:;ando-os a realizar ganhos
substanciais de produtividade;

3. as privatizac;6es e 0 investi-
mento estrangeiro removeriam
gargalos de oferta na industria e na
infra-estrutura, reduzindo custos e
melhorando a eficiencia;

4. a liberaliza«ao cambial, as-
sociada a previsibilidade quanta a
evolu<;iio da taxa real de cambio,
atrairiam "poupan«a externa" em
escala suficiente para complementar
o esforc:;o de investimento domes-
tico e para financiar 0 deficit em
conta corrente" (Belluzzo, 1999).

Essa estrategia de desna-
cionaliza<;iio e'a privatiza<;iio foram
prejudiciais ao desenvolvimento
brasileiro. Devido a fragilidade do
setor produtivo nacional e frente
a concorrencia externa, varios
segmentos industriais locais se
desestruturaram e/ou mesmo de-
sapareceram, enfraquecendo cada
vez mais a cadeia produtiva na-
ciona!. Tal fato, aliado ao ajuste ao
qual as empresas foram submetidas
para enfrentar os novos concor-
rentes e principalmente a recessao
que se instalou no pais, sacrificaram
quantidade significativa de postos

de trabalho, aumentou a participa-
<;iio estrangeira no estoque de capi-
tal domestico e agravou 0
desequilfbrio estrutural externo.

A polftica de juros elevados, que
serviu ao combate da infla«ao e
para conter a demanda, contribuiu
para 0 desaquecimento do mercado,
inibindo substancialmente os inves-
timentos e 0 crescimento economico.
Esses juros atrairam capitais exter-
nos especulativos e extremamente
voliiteis, que passaram a representar
papel importante para economia
nacional, mas que, por outro lade,
tornaram 0 pais dependente da
"armadilha dos juros altos", frente
a abertura financeira que se pro-
moveu no pais.

A incapacidade do Estado gerir
sua polftica macroeconomica,
especial mente no tocante a admi-
nistra<;iio de sua taxa de juros, taxa
de cambio e 0 equilibrio de sua
balan«a comercial, revela que a
submissao as financ:;as globalizadas
foi traic:;oeiramente perversa para 0
desenvolvimento economico brasi-
leiro.

Como sabemos, a decada de 80
foi conhecida como decada perdida.
Muito provavelmente, a decada
de 90 sera lembrada de forma
semelhante ou ate pior, talvez,
como a "decada infame". Nesses
ultimos anos assistiu-se a uma po-
lftica de privatiza«ao, desre-
gulamenta<;iio e abertura comercial.
Na "Decada Perdida" entre 1981 e
1989, a economia brasileira cresceu
a uma taxa media anual de 2,7%.
No perfodo 1990 a 1999, a taxa media
anual foi ainda pior. Fechamos a
decada com queda absoluta do PIB
em rela<;iio a anterior. Agravamos
o problema do desemprego, da
violencia, da marginalidade e da
concentra<;iio de renda, dentre outros.

Por tudo que foi apresentado,
concordamos com 0 prof. Antonio
Delfim Netto quando afirma que no
"Brasil, os nouveaux economistes
impuseram ao Pais uma politica
economica desastrosa e injusta
em nome de um "mercado perfei-
to ", apresentado como 0 demiurgo
da felicidade humana".
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INCENTIVOS
CLUSTE

Uma linha de analise sobre 0
desenvolvimento regional tem side
recentemente objeto de muitos
estudos que, invariavelmente,
redundam em proposil):6es de
polftica governamental com vistas
a prom91):aOdas atividades industrias
no ambito de espal):os localizados.
As analises abrangendo organizac;6es
de clusters, entendidas estas como
a atual):ao de empresas em concen-
tral):6es geogrMicas especializadas
onde a produl):ao ocorre de modo
verticalmente desintegrada, sac
apresentadas por significativa parcela
de seus defensores como 0 eixo de
uma polftica industrial inovadora,
tendo como um dos instrumentos
centrais de fomento a concessao
de incentivos fiscais por parte do
setor publico. Tais incentivos seriam
justificados pelos beneffcios socia is
e econ6micos decorrentes da
industrializal):ao. Mas sera que a
organizac;ao de clusters de empresas
teria tantos e inquestionaveis
atributos para coloca-Ia no centro
da polftica industrial de um Estado
comooCeara?

Em primeiro lugar, a organizal):ao
de clusters de empresas nao se
afigura como uma novidade no
ambito da organizac;ao industrial
uma vez que as analises tem
inspirac;ao na experiencia italiana
de instalac;ao dos distritos industria is,
geralmente constitufdos de firmas de
pequeno e medio portes especia-
lizadas setorialmente e caracte-
rizadas por manterem uma relac;ao
.do tipo c1iente-fornecedor. Deve-se
. notar tambem que no caso italiano,
conforme e reconhecido por varios
autores, a organizac;ao dos clusters
continha uma significativa presenc;a
de identidade socio-cultural tendo
como origem 0 passado comum
entre os agentes das organizac;6es.
Do ponto de vista teorico, por outro
lado, a ideia de distrito industrial
e, portanto, de um exemplo tipico
de cluster tem como origem os
estudos de Alfred Marshall realizados
no seculo XIX sobre localizal):ao
industrial, tendo como foco basico
os beneffcios proporcionados pelas
economias externas.

No Brasil, a instalac;ao de distritos
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industriais em diversas cidades
constituiu-se em uma febre nos
anos 70, tendo side incentivada
pelos governos federal, estaduais e
orgaos de desenvolvimento regional
como a SUDENE,e cuja motiva~ao
basica fundamentava-se nas teorias
de desenvolvimento economico em
yoga nos anos SO, que apresenta-
yam como explica~ao para 0 sub-
desenvolvimento a escassez de
capital fisico. Para isso recorreu-se
inclusive a farta distribui~ao de
incentivos fiscais com vistas a atrair
investimentos para areas carentes.
as resultados dessa polftica de
industrializa~ao assentada em in-
centivos fiscais todos nos conhece-
mos: quase nenhum efeito sobre a
estrutura economica das regioes e
uma forte contribui~ao para a
concentra~ao de renda e riqueza.

t claro que as analises de
clusters procuram enfatizar que
novos fatores de dinamica industrial
sac incorporados aos estudos e
proposi~oes dai decorrentes. No
entanto, alguns aspectos pouco
c1arosdessas proposi~oes merecem
melhor exame. Por exemplo, que
fatores condicionariam uma polftica
industrial voltada para a forma~ao
de cadeias produtivas? Evidente-
mente que do ponto de vista
economico cabe somente uma
resposta: a eficiencia economica do
conjunto da cadeia produtiva. Mas
para que isso seja alcan~ado seria
condi~ao necessaria que cada ele-
mento da cadeia fosse igualmente
eficiente, resultando em eficiencia
coletiva. au entao, que a eventual
ineficiencia de um ou outro
componente da cadeia fosse com-
pensada pela eficiencia das outras
firmas, resultando em eficiencia
coletiva. Nesse aspecto reside 0
centro da questao da polftica de
incentivo a forma~ao de clusters.
AIE~m do mais, a forma~ao das
cadeias produtivas devem estar
condicionados nao apenas a am-
plia~ao da eficiencia economica
das firmas durante sua organiza~ao,
mas, sobretudo, necessitam ser
potencialmente aptas a percorrer
um processo de cria~ao de vanta-
gens em um ambiente crescente-
mente competitivo e cada vez mais

apoiado no conhecimento e no
progresso tecnico.

Ora, se esses elementos sac
importantes na constitui~ao dos
clusters, nao have ria a neces-
sidade de 0 Estado interferir
diretamente na organiza~ao das
cadeias produtivas fornecendo
incentivos fiscais porque as firmas
integrantes da cadeia teriam ne-
cessariamente que atender ao
criterio da eficiencia coletiva,
considerada esta tanto do ponto
de vista estatico como dinamico.
Se as firmas devem ser eficientes,
por que 0 Estado teria que
fornecer subsidios na forma de
incentivos fiscais? Alem disso, 0
julgamento sobre a viabilidade
economica de funcionamento e
forma~ao de cadeias produtivas
deve caber as proprias firmas
porque se trata de um calculo
economico objetivo sobre ganhos
potenciais que constitui uma
atividade rotineira das empresas. A
interven~ao do Estado criando
vantagens artificiais para as firmas,
atraves de polftica de incentivos
fiscais, certamente levaria a
ineficiencias no conjunto da cadeia
produtiva que nao se sustentariam
ao longo do tempo, criando
distor~oes no sistema produtivo e
onerando 0 Tesouro com as
renuncias fiscais que jamais seriam
compensadas no futuro.

Outro aspecto crftico de uma
polftica industrial de forma~ao e
consolida~ao de clusters reside na
possibilidade de introdu~ao de
rigidez no sistema produtivo local,
em especial na industria, contra-
riando a tendencia mundial, que
ja vem ocorrendo desde algum
tempo, pelo qual as firmas
segmentam suas estruturas pro-
dutivas em diferentes espa~os
geogrMicos de acordo com as
vantagens proporcionadas em
termos competitivos. Um exemplo
tipico e 0 que ocorre com a
industria automobilfstica cuja
proqu~ao de componentes de seu
produto principal pode estar
segmentada em muitos locais. E
isso e possivel gr.a~as a evolu~ao
tecnologica no ambito das estrutu-

ras dos meios de comunica~oes e
de significativa evolu~ao das
tecnicas de administra~ao. Deve-
seobservar, por outro lado, que os
elementos condicionantes de
escolha da localiza~ao industrial
nesse sistema flexivel devem
necessariamente estar Iigados a
disponibilidade de fatores indis-
pensaveis ao manejo de estruturas
produtivas com as caracteristicas
antes assinaladas. Em outras pala-
vras, para mover uma estrutura
baseada em alta tecnologia as
firmas necessitam de mao-de-obra
com habilidades compativeis, alem
de outros fatores ligados ao
funcionamento do Estado em
prover direta ou indiretamente os
servi~os de infra-estrutura econo-
mica e social, responsaveis pela
amplia~ao da eficiencia sistemica.

Conclui-se, assim, que 0 esfor~o
do Estado no sentido de adotar
uma politica industrial voltada para
o adensamento de cadeias deve
merecer 0 devido cuidado, notada-
mente no que respeita a utiliza~ao
de incentivos fiscais como instru-
mento dessa politica, pelas razoes
antes mencionadas e tambem
devido aos seus inevitaveis efeitos
redistributivos. Essesrecursos, em
vez disso, poderiam contribuir para
a eleva~ao da eficiencia sistemica
da econom ia local atraves de
investimentos em educa~ao no
padraode qualidade exigido pelas
novas tecnolog ias, pois ja nao basta
apenas ofertar vagas nas escolas. t
indispensavel que ela seja de
qualidade e para que este objetivo
seja alcan~ado sera valiosa a
colabora~ao das universidades.
Investimentos em polfticas sociais
visando atenuar 0 quadro de
desigualdades tambem sao consi-
derados fatores relevantes na
determina~ao da eficiencia siste-
mica e, portanto, condicionantes
da amplia~ao das oportunidades
economicas em gera,e
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