
A ECONOMIA BRASILEIRA NOS AN
NEOLIBERAL E DESEN

o novo cenario internacio-
nal dos anos 90 - Globaliza((ao,
Reestrutura((ao Produtiva, Su-
premacia Liberal, Plano Real,
etc. - impregnou a sociedade
brasileira e provocou uma in-
ser((ao subordinada da nossa
economia no contexto intemacio-
nal. Acredita-se na difusao e
beneficios do progresso tecnico
decorrentes do mercado global e
da nova ordem intemacional
em forrna((ao. Por esse motivo,
a participa((ao ativa do Estado
nas atividades economicas nao e
mais exigida. Nos ultimos anos
assiste-se a uma politica de pri-
vatiza((ao, desregulamenta((ao
e abertura comercial. 0 desen-
volvimento nacional e/ou regio-
nal ficou subordinado apenas
as leis de mercado e/ou a
pequenas a((oes dos govemos
estaduais e municipais, tipo
"Guerra Fiscal".

Apos mais ou menos quatro
decadas de atua((ao deliberada
do Estado na promo((ao do
desenvolvimento, encontramos 0
Estado privatizado e deses-
truturado. Dessa forma, uma
"divindade suprema" chamada
mercado pas sou a gerir os
destinos de nossa sociedade.
A esperan((a e certeza dos
neoliberais e de que suas leis
de mercado sejam solu((ao para
os nossos atuais problemas
economicos e sociais, e 0 ins-
trumento que nos levara para 0
denominado "primeiro mundo".

A busca do desenvolvimento
pela via liberal esta apoiada
nos economistas da Escola do
Laissez-faire, que pretendem abo-
Iir 0 problema moral demons-
trando que a busca do auto-
interesse por cada individuo
resultara em beneficio de todos.
Acontece que mercado livre e
sem interferencia do Estado
jamais promoveu tal empreitada,
nao existinto comprova((ao na
historia das na((oes capitalistas
desenvolvidas da atualidade.

Alem do mais, os beneficios
da globaliza((ao com a integra((ao

regional e m.uncFal. necessitam
ser melhor qll,alificadas. Os pai-
ses desenvolvidos san quem
determinam 0 rHmo da com-
peti((ao intemacioanl. Esses pai-
ses trabalham na fronteira
tecnologica, possuindo capaci-
dade para criar inova((oes que
reduzem custos e introduzem
novos produtos. Por esses
motivos, a forma((ao de grandes
blocos Ira beneficiar as princi-
pais na((oes (Estados Unidos da
Amercia na America Latina,
Alemanha na Europa e Japao no
Oriente) com a forma((ao desse
novo modelo de desenvolvimento.

E ilusao acreditar na difusao
do desenvolvimento como prega
o neoliberalismo. Devemos
esperar a perda da autonomia
de politicas economicas e social
quando 0 Brasil passar a fazer
parte de urn grande bloco. E, 0
efei to nefasto das enormes
desiguldades sociais e regio-
nais do pais, certamente podera
criar serios obstaculos a uni-
dade nacional. 0 exemplo da
politica do tipo da "Guerra Fis-
cal" parece caminhar nessa linha.

Por essa via, 0 que realmente
esta ocorrendo nos dias atuais
e que talvez pela primeira vez
na historia da republica,
fecharemos uma decada com
queda absoluta do PIB em
rela((ao a anterior. Na "Deca-
da Perdida", entre 1981 e 1989,
a economia brasileira cresceu a
uma taxa media anual de 2,7%.
No periodo de 1990 a 1999,
a taxa media anual de
crescimento sera menor.

A atitude liberal do govemo
brasileiro e 0 erro das elites
nacional deixaram OrIaOa na((ao.
A "politica brasileira de
reform a do Estado e ato de
desistencia. Desistimos de
construir 0 pais" (Sayad, 1999).
Desistimos de construir 0 pais
e esperamos que alguma coisa
ou alguem 0 construa - 0
mercado, empresas privadas
com e sem competencia,
as proximas gera((oes, ou quem?

Discordando da via liberal
para 0 nosso desenvolvimento,
o presente artigo salienta a
importancia e necessidade
de urn "projeto de desen-
volvimento" para nosso pais e
a regiao Nordeste. A ideia e
a((ao deliberada visando 0 desen-
volvimento do Brasil e da
regiao em particular, necessita
ser resgatada. Os problemas
economicos e as questaes
sociais saD por demais graves
para que deixemos 0 receituario
liberal encontrar a solu((ao ade-
quada para a na((ao.

A "globaliza((ao" nao impede
a implanta((ao de urn projeto
nacional de desenvolvimen-
to altemativo. A viabilidade de
urn projeto que tente solucionar
os problemas estruturais, os
desequilibrios regionais, as
sequelas economicas e a de-
teriora((ao do quadro social
brasileiro e eminentemente
politica. Enquanto perrnanecer-
mos assentado em urn modelo
que depende do apoio do capital
externo, na imita((ao do pa-
drao de vida e de consumo
dos bens de paises adiantados,
nos manteremos rruma via de
exclusao social e regional.

TaJvez, durante muito tem-
po 0 desejo de transforrna((ao
social ha de continuar esbar-
rando em obstaculos quase
intransponiveis. Presenciamos
os meios de comunica((ao de
massa e jomalistas cada vez
mais doceis e uma informa-
((ao cada vez mais mediocre.
A imprensa como empresa
capitalista tern objetivado somente
o lucro, se distanciando cada
vez mais do seu papel social.

Atualmente se faz neces-
sario aJerta para a gravidade
do problema social da na((ao.
Desse modo, "a tarefa da
gerar;:aoatualmente em revolta
e reafirmar a autoridade
da moralidade sobre a
tecnologia; a missao dos
cientistas sociais e auxilia-la
aver quao necessaria e dificil
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essa tarefa vai ser"(JoanRobison).
Sem esquecer das dificuldades
atualmente existentes para
elaborar;:ao de uma politica
de desenvolvimento, acres-
centamos que e interessan-
te e necessario a mudanr;:a ur-
gente no enfoque que 0 govemo
do Brasil tern da realidade
nacional e regjonal. Principal-
mente a maneira como sempre
desqualificou as criticas a sua
atuar;:ao e a arrogancia com
que trata quem discorda da
sua linha liberal. Diante da
gravidade desse erro, devemos
partir para construr;:ao de urn
novo modelo de desen-
volvimento. Neste projeto se
faz necessario tentar eliminar a
miseria e pobreza urbana e
rural, realizar politicas sociais e
recuperar 0 Estado.

Diferente do que afirmam
os ideologos da globalizar;:ao,
a crise que assola a civiliza-
r;:ao capitalista industrial no
momenta atual e de natureza
extremamente instavel. Vivendo
tanto das quedas como de
expans6es, nao con segue
assegurar 0 pleno emprego
da forr;:a de trabalho e nem
a utiliz<,ir;:aode toda capacidade
produtiva. Flutua ao longo
do tempo e provoca desequili-
brios.O Estado ao procurar solu-
cionar esses problemas do
capitalismo com a questao da
divida publica sancionando a
riqueza prodl1tiva e financeira,
transforma a meta do orr;:amento
equilibrado, hoje em dia, uma
mera obra de ficr;:ao ern con-
sequencia dos enormes custos
financeiros.

As evidencias historicas
trabalham em favor .de uma
politica de desenvolvimento
nacional e regional, indepen-
dente e altemativa ao processo
liberal de abertura comercial
e integrar;:ao produtiva passiva.
Apos mais de uma decada de
politica de ajuste e rees-
truturar;:ao, ja se permitem algu-
mas evidencias, como 0 sucesso

menor dos paises que aplicaram
politicas ultraliberais de ajuste
e desregulamentar;:ao. Alem
do que, a descrenr;:a no modelo
de desenvolvimento em vigor,
segundo a qual, somente uma
parcela minoritaria da huma-
nidade pode alcanr;:ar a homoge-
neidade social ao nivel da
abundancia, torna necessario
a busca de uma nova concepr;:ao
de desenvolvimento.

Desistimos
de construir 0 pais e

esperamos que alguma
coisa ou alguem 0

construa - 0 mercado,
empresas privadas com e

sem competencia, as
pr6ximas gerat;oes,

ou quem?

Diferente dos liberais, para
quem nao se deve intervir na
economia em virtude do risco
de reduzir sua eficiencia, somos
favoraveis ao ponto de vista
de que a politica economica deve
e tern de servir para possibilitar
o bem-estar dos individuos.
o homem, diferente dos' animais
que aceita o· meio e as estruturas
do jeito que est~ sao (somente
adaptando-se a eTa),modifica, cria
e inova as estruturas.

Todavia, ~ absolutamente
inacreditavel a ignorancia que
parcel a significativa de segmeiJ.-
tos pertencentes a chamada elite
demonstra da historia e da
realidade brasileira. Problemas
como o· elevado desemprego,
violencia, margjnalidade, pobreza
moral e material das massas, 0
desequilibrio da riqueza, 0 usa
irracional de recursos nao
renovaveis nas diferentes regi6es
do pais, sao problemas premen-
tes que aguardam solur;:ao.

A saida e 0 desenvolvimento
nacional. Porem, uma politica
diferente da anteriormente
implementada. Observamos que
apos toda a fase de crescimento
acelerado e modificar;:6es por que
passou 0 nosso pais, nos encontra-

mos diante de urn quadro que
revela: a opulencia de uma mino-
ria aliado a urn processo de
crescente favelizar;:ao, persistente
falta de moradia e emprego,
ausencia de saneamento basi co
na maioria das cidades, preca-
riedade da assistencia medica e
da educar;:ao, crescimento brutal
da marginalidade e da violencia
urbana, etc.

Revela-se facilmente que
a copia db estilo de vida e
das politicas economicas e
culturais, manteve 0 quadro
de "apartheid social" proprio de
nossa realidade. Urn dos trar;:os
caracterfsticos do desenvolvi-
mento da sociedade brasileira e
manter intacto ou talvez agra-
var a exclusao social. 0 motivo
que possibilitou aos brasileiros
conviverem com essas gritan-
tes injustir;:associais foi 0 inten-
so dinamismo economico no
passado recente. Com isso,
somente uma estrategia de de-
senvolvimento apoiada em ar;:ao
deliberada do Estado tern
condir;:6es de modificar esse
mecanismo perverso que faz
parte integrante de uma so-
ciedade capitalista periferica.
Perante esta sociedade, a atua-
r;:ao livre dos mecanismos de
mercado Ira provocar a re-
produr;:ao e tendencia de
agravamento dessa situar;:ao.

Estimativas divulgadas re-
centemente pelo presidente
do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica) Sergio
Bresserman, demonstram que
se 0 pais crescer a uma taxa
de 4,5% a.a. (valor acorda-
do pelo govemo brasileiro com
o FMI), diante da atual taxa
de crescimento da popular;:ao
em tome de 1,4% a.a., 0 Brasil
levara ainda 30 anos para atin-
gir a renda per capita encon-
trada nos paises mais pobres
da Europa (Portugal e Espanha).
Caso 0 pais repetir a trajetoria
dos ultimos 20 anos, em que
a renda per capita do pais
so cresceu 0,5% ao ano, 0 pais
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s6 dobran't a renda per capita
em 140 anos.

Tem-se claro que 0 de-
senvolvimento com trans-
formar;oes economica, social,
politica e consequente crescimen-
to do padrao de vida da popu-
lar;ao nao ocorreu no nosso pais.
Este ficou restrito em deter-
minadas regioes e para certos
grupos da popular;ao, confirman-
do 0 que afirmava Celso Furtado
a respeito da c6pia do estilo
de vida criado pelo capitalismo
industrial que sempre sera
privilegio de uma minoria.

A critica conservadora para
com os partidarios e defensores
da justir;a social, segundo a qual
os paises devem preocupar-se
com 0 crescimento e' 0 de-
senvolvimento, ou seja com
a criar;ao de riquezas e nao com
sua distribuir;ao, pois essa
repartir;ao, no final das contas,
representa "distribuir a miseria",
nao e verdadeira. A muito tempo
Richard Tawney liquidou essa
especie de argumento ao dizer
que nao se busca a iguldade
dividindo em fragmentos as
grandes rendas, mas assegu-
rando que uma proporr;ao
crescente da riqueza que
elas presentemente absorvem
seja dedicada a prop6sitos de
beneficio coletivo.

Pe10 exposto, e nosso dever
buscar nosso e novos camiill1OS:'
Finalizo, fazendo minhas
as palavras de Conceir;ao
Tavares (1999): "Pela primeira
vez na histOria do capitalis-
mo brasileiro, 0 pais se
encontra num impasse,
sem trajetoria de cres-
cimento de longo prazo
previsivel, nem "para fora"
nem ''Rara dentro", com-
pativelS com 0 tamanho do
"en cilh amen to " financeiro
em que nos meteu a nossa
tecnocracia governante - uma
elite cosmopolita "ape-
quenada" movida por seus
mesquinhos interesses e
vaidades e contaminada por
uma arrogiincia e irrespon-
sabilidade politica sem
precedentes na historia do
pais" •

* Samuel Costa Filho e professor
de Economia IUFPI, Doutorando do
Instituto de Economia da UNICAMP.

PRODUTIVIDADE DO TRAB

As primeiras contribuir;oes
mencionadas pela literatura
sobre a formularrao de estimati-
va e analise da produtividade
remontam ao final do seculo
dezenove (I) . Esses estudos con-
sistiam em tentativas ocasionais
e nao sistematicas de estimar
~ produtividade segundo a rela-
r;ao produto por hora de traba-
lho. A preocupar;ao central des-
ses trabalhos pioneiros relaciona-
va-se as causas e efeitos da que-
da ria atividade industrial. Men-
ciona-se ja nessa epoca as re-
percussoes da tecnologia' sobre
o desemprego temporario da for-
r;a de trabalho. Por outro, da-se
urn destaque, tambem, aos efei-
tos permanentes e aos benefici-
os proporcionados pelas maqui-
nas incorporadas a atividade
industrial (2). Posteriormente, por
volta dos anos 20, foram rea-
lizadas varias estimativas da pro-
dutividade do trabalho para as
industrias americanas,

Na decada de 30, sob a
influencia da Grande Depressao,
observa-se a intensificar;ao na
produr;ao de estimativas e anali-
ses da produtividade. Diversos
estudos foram empreendidos
para diferentes ramos industrias
americanos e, tambem, embora
ocasionalmente, para 0 conjun-
to de sua economia. Nessa fase,
ja se observa a consolidarrao do
conceito de produtividade do
trabalho, segundo a abordagem
da produtividade parcial.

A partir da primeira confe-
rencia sobre produtividade, rea-
lizada no ana de 1946, em
Washington, comer;a entao a
surgir urn esforr;o de sistema-
tizar;ao que passa a tomar forma
de uma teoria da produtivida-
de. A preocuparrao central ema-
nada da citada conferencia vol-
tava-se para os aspectos da re-
levancia da produtividade para
o crescimento e 0 desenvolvi-
mento economico. Enfatizava-se,
enta~, que 0 crescimento da pro- .
dutividade constituia a forma
pela qual os paises poderiam
emergir dos niveis de pobreza
vigentes para uma posir;ao reIa-

tivamente mais confortavel sob
o ponto de vista material. Atra-
yes da melhoria da produtivida-
de poder-se-ia manter ao lon-
go do tempo 0 continuo cresci-
mento do produto per capita,
mesmo que a incorporar;ao de
quantidades adicionais dos fa-
tores de produr;ao as atividades
produtivas oCOrresse num ritmo
mais lento que 0 crescimento
da produr;ao.

Desde entao, outros as-
pectos relacionados ao estudo
da produtividade tern sido objeto
da atenr;ao das diferentes eco-
nomias em todo 0 mundo.
Merece destaque dentre eles:
a redur;ao da taxa media de
crescimento da produtividade
a partir da metade dos anos
60, associado a acelerar;ao da
inflar;ao e a uma diminuir;ao
no ritmo de crescimento dos
salarios e da renda per capita,
alem da constatar;ao de que
ocorria perda de competitivi-
dade intemacional dos produtos
de alguns paises desenvol-
vidos, notadamente dos Estados
Unidos.

o longo periodo de desen-
volvimento economico, tendo
iniciado ap6s a Segunda Guerra
Mundial e perdurado ate mea-
dos da decada de 70, estimulou
decisivamente 0 interesse nos
conceitos, medir;ao e analise
da produtividade. Em re1ar;ao a
este ultimo aspecto, 0 objeto
dos estudos nao se limitava
apenas aos fatores causais e
quanta aos seus determinantes,
mas abrangia tambem as inter-
pretar;oes de suas flutuar;oes,
tanto ciclicas quanta seculares,
custos e prer;os nas economias
desenvolvidas.

Sobre 0 cdnceito de produti-
vidade total dos fatores (PTF),
a primeira tentativa empirica de
sua medir;ao e atribuida a Jan
Timberg, tendo ocorrido em 1942,
num artigo em que foram fei-
tas estimativas para quatros pa-
ises relativarnente a urn perio-
do de quarenta e quatro anos.


