
Resenhas 

A SOCIEDADE ESTATAL E A TECNO- 

BUROCRACIA. Luiz Carlos Bresser Perei- 

ra. Brasiliense. Sao Paulo. 1981. 289 p. 

Desde a formulagao do mdtodo marxis- 

ta, consubstanciado no materialismo histo- 

rico, reina entre os teoricos marxistas — e 

mesmo alguns nao marxistas — a id^ia de que 

o advento do socialismo, como decorren- 

cia intnnseca das contradipoes existentes no 

capitalismo, e inevitavel. Mas, e se ao contra- 

rio do que previra Marx no seculo passado — 

a superapao do modo de produpao capitalis- 

ta e a constituipao do socialismo —. fosse so- 

mente inevitavel a extin<pao do capitalismo? 

Em outras palavras: e se fosse possfvel, apos 

o capitalismo, este sim condenado inevita- 

velmente a ser extinto, a instauracao de urn 

"novo" modo de produgao antagonico, ''ba- 

seado no autoritarismo poli'tico e na apro- 

priapao do excedente por uma minoria"? 

Segundo o Professor Bresser Pereira, em 
A Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia, 

mais do que uma possibilidade teorica, e 

esse um fenomeno que esta ocorrendo no 

mundo moderno. Mais do que uma. previ- 

sao, trata-se de "uma constatapao" — "O 

process© revolucion^rio de mudanpa de fa- 

se historica esta em marcha". 

Entretanto, o process© revolucionario de 

que fa la o Prof. Bresser Pereira, longe de ser 

a passagem historica para o modo de produ- 

pao socialista, e antes a formapao de um mo- 

do de produpao em que o fator estrategico 

da produpao dominante passa a ser o conhe- 

cimento tecnico. E por ser o conhecimento 

tecnico o fator estrategico, ou seja, por ser o 

fator de produpao fundamental para o desen- 

volvimento da economia, sera ele o elemen- 

to determinante do carater basico da nova 

estrutura social, a tecnoburocracia. 

Assim, a "historia do mundo de hoje 6 a 

da transipao do capitalismo para a tecnobu- 

rocracia e nao para o socialismo" 

Baseado no fato de que a. historicamen- 

te a classe dominante nao se torna a domi- 

nante no sistema subsequente, cabendo a um 

grupo oriundo dela, porem diferenciado, as- 

sumir o poder na nova sociedade, ou seja, 

um grupo que, apesar de ter sua origem na 

classe dominada, consegue galgar a hierar- 

quia social e obter o controle do novo fa- 

tor estrategico e conseqiientemente consti- 

tuir o grupo dominante economica e politi- 

camente da nova estrutura social; b. a exis- 

tencia das classes caracten'sticas de um modo 

de produpao esta estritamente sujeita a pro- 

pria existencia do modo de produpao e c. a 

organizapao sindical aliada ao desenvolvi- 

mento das economias capitalistas geraram 

maiores possibilidades de consume aos tra- 

balhadores, elevando seu m'vel de vida e tor- 

nando, dessa forma, a classe operaria benefi- 

ciaria do proprio sistema, com um conse- 

quente processo de "acomodamento poli'ti- 

co" o autor de A Sociedade Estatal e a Tec- 

nobdrocracia procura deixar claro que a 

questao teorica do momento de transicao 

nao e a discussao sobre possfveis formas so- 

cialistas, mas sim as definipoes teoricas do 

novo grupo emergente e da nova estrutura 

social. 

Se, no entanto, os itens a. e b. podem ser 

aceitos sem grandes resistencias, o item c. de- 

ve suscitar, sem duvidas, enormes discurs- 

soes, sobretudo no que diz respeito ao movi- 

mento operario realizado nos pafses subde- 

senvolvidos em geral e no Brasil em particu- 

lar. E sabido, por exemplo, que os metalurgi- 

cos constituem-se em uma "casta" privilegia- 

da entre a classe operaria, recebendo os 

maiores salaries — e portanto tendo um pa- 

drao de consumo mais elevado — sendo em 

parte "beneficiaria do sistema", Entretanto, 

e curiosamente, o movimento sindicalista no 

Brasil ^ marcadamente forte nesta "casta" 

negando, dessa forma, a observapao do autor. 
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Por outro lado, o acomodamento da clas- 

se operaria nos pai'ses desenvolvidos pode, 

em grande parte, ser explicado pela falta 

de definipoes claras por parte da cupula sin- 

dical e pelos proprios limites dessa ativida- 

de. Mais do que ao fenomeno geral de eleva- 

pao do consume da classe operaria, a coopta- 

pao desta aos "interesses do sistema" estaria, 

entao, subordinada a um process© particular 

ocorrido nos pai'ses desenvolvidos. 

0 livro do Prof. Bresser Pereira, a rigor 

uma coletanea de ensaios publicados ao Ion- 

go da d^cada dos 70, apresenta um encadea- 

mento harmonizado. A primeira parte, o en- 

saio /A Emergencia da Tecnoburocracia, pu- 

blicado originalmente em 1972, e destinada 

mais precisamente a uma exposipao "intui- 

tiva" do surgimento de uma nova classe e de 

possiveis novas relapoes de produpao surgi- 

das nesse seculo. Apesar de tentar esbopar 

nesta sepao os primeiros m'veis de conceitua- 

pao teorica, como afirma o proprio autor, 

seus "conhecimentos nao so do problema, 

mas tamb^m do m^todo historico e diale- 

tico provavelmente nao eram ainda suficien- 

tes para chegar a esses resultados" 

Na primeira parte, Bresser Pereira tenta 

mostrar como a tecnologia "tor/ia-se cada 

vez mais importante dentro do process© de 

produpao" e que por ser "propriedade" ex- 

clusiva de um numero restrito de homens, 

confere ao trabalho destes uma importan- 

cia cada vez maior. Alem disso, por conse- 

guir desvencilhar-se das amarras de seu cria- 

dor, a tecnica assume realidade por si mes- 

ma, torna-se um fator de produpao indepen- 

dente. Nas palavras do autor: "O homem de- 

senvolveu a tecnica, criou seu pequeno 

monstro: este cresceu, tornourse Independen- 

te e acabou engolindo seu proprio criador". 
E por ser a tecnica o novo fator estrat6gico 

de produpao da modernidade, tamb^m os 

pai'ses que efetuaram uma revolupao prole- 

taria estavam fadados a transformarem-se ra- 

pidamente em uma sociedade tecnoburocra- 

tica. Diz o autor: "A Russia nao estava pre- 

parada para a realizapao de uma revolupao 

socialista. A classe operaria nao era ainda nu- 

mericamente respeitavel" Assim, a tarefa 

da revolupao socialista consistia em realizar 

eficientemente o papel dos empresarios ca- 

pitalistas e do Estado capitalista, no que diz 

respeito a produpao de riqueza. Mas tal ob- 

jetivo, entretanto, so seria possi'vel pela ra- 

cionalizapao do sistema social, ou seja, em 

vez de manter poh'ticos nos postos de co- 

mando nas unidades produtivas, como se fi- 

zera ap6s a revolupao, somente aqueles que 

detinham o conhecimento tecnico organiza- 

cional foram aproveitados, "E o resultado 

disso foi o surgimento de uma 'nova' clas- 

se 

Da mesma forma, um outro tipo de revo- 

lupao, as revolupoes militares ©corridas prin- 

cipalmente em pai'ses subdesenvolvidos, tam- 

b^m caracteriza-se por ser um aspect© da 

emergencia da tecnoburocracia. Por ser a 

instituipao militar uma organizapao burocra- 

tica extremamente desenvolvida e haver nos 

pai'ses subdesenvolvidos uma forte aspirapao 

ao desenvolvimento economico, os milita- 

res assumem para si, por reunirem capacida- 

de tecnica e organizacional e serem assim ca- 

pazes de imprimir maior eficiencia ao siste- 

ma, a tarefa social do desenvolvimento. E 

por serem detentores do novo fator estrate- 

gico de produpao, "eles tendem a assumir o 

poder polftico" 

Vale a pena ressaltar, nesta primeira par- 

te do livro, o capftulo VII — A Ideologia 

Tecnoburocratica no qua I o autor come- 

pa a esbopar o que e a ideologia dominante 

no novo modo de produpao. Por ser a tec- 

nica a essencia da nova sociedade, o conhe- 

cimento, a cultura e a arte devem, necessa- 

riamente, passar pelo crivo da tecnica. Da 

mesma forma, o conceit© de poh'tica se 

esvai, surgindo em seu lugar "decisoes tec- 

nicas",.com o que a racionalidade, a objetivi- 

dade e a eficiencia das apoes sao garantidas 

pelo conhecimento t6cnico, ou seja, "Go- 

vernar nao § um problema polftico, e um 

problema tecnico". 

A segunda parte do livro - o ensaio No- 

tas Introdutorias ao Modo Tecnoburocratico 

ou Estataf de Produgao, publicado original- 

mente em 1977 — merece especial atenpao 

por ser uma elaborapao mais precisa e con- 

ceitualmente mais solida do novo modo de 

produpao. 
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Constando que, nos ultimos cinquenta 

anos, uma nova classe surgiu e assumiu o po- 

der nos pai'ses sovieticos, atrav^s da degene- 

rescencia das revolupoes socialistas; que vem 

aumentando sua participagao no poder entre 

os pai'ses subdesenvolvidos atrav^s do con- 

trole do Estado; e que ''mesmo nos pai'ses 

capitalistas desenvolvidos vem crescendo em 

importancia nao so ao m'vel do Estado, mas 

tambem ao m'vel das grandes organizapoes 

privadas" o Prof. Bresser Pereira procura ca- 

racterizar o novo modo de produipao, basea- 

do em algumas caracten'sticas "novas", que 

Marx, em sua an^lise, nao chegou a conhe- 

cer. 

Assim, os fenomenos de a. o capital dei- 

xar de ser propriedade privada da burguesia, 

dos instrumentos de produpao e passar a ser 

propriedade estatal; b. a apropriapao do ex- 

cedente economico, que no capitalismo e 

feita atrav6s da mais-valia, passar a ser feita 

via remunerapao dos tecnoburocratas e c. o 

prego, ao contrario do capitalismo, comegar 

a exercer um papel meramente contabil, sen- 

do administrado por interesses da polftica 

economica, indicam as "novas" caracten's- 

ticas do modode produgaotecnoburocratico 

A terceira parte do livro, na qua! Bresser 

Pereira revela uma profunda preocupagao em 

abrir uma discussao franca sobre o assunto, 

ja que cede espago a "cn'ticas" de Jose Ar- 

thur Giannotti — Alem do Capitalismo? — e 

Luiz Antonio de Oliveira Lima & Luiz'Gon- 

zaga de Mello Belluzzo — 0 Capitalismo e os 

Limites da Burocracia, caracteriza-se por fer- 

til discussao entre os autores, sobretudo no 

que diz respeito a caracterizagao de fenome- 

nos "novos" como um novo modo de pro- 

dugao. 

Os artigos de Lima & Belluzzo e Gianotti 

sao, ambos, cn'ticas ao ensaio que compoe a 

parte segunda do livro. Como diz Bresser Pe- 

reira, "este segundo ensaio, ao contrario do 

primeiro, despertou debates que aparecem 

na terceira parte do livro " Tanto as cn'- 

ticas como as defesas se pautam, respectiva- 

mente, no ataque e defesa da existencia do 

novo modo de produgao. Giannotti, por 

exemplo, nega a existencia do modo de pro- 

dugao tecnocratico, nao so do ponto de vis- 

ta da observagao do fenomeno, mas tambem, 

e principalmente, do ponto de vista teorico, 

o que se nota imediatamente a partir do pro- 

prio titulo/ Afirma que Bresser Pereira nao 

consegue caracterizar um novo modo de pro- 

dugao exatamente por nao conseguir "pen- 

sar o problema da geragao da forma do ex- 

cedente" Do mesmo modo, coloca a ques- 

tao da forma de propriedade do Estado so- 

bre os meio de produgao: assim "se o fizer 

sob a forma de valor, se cada empresa conti- 

nuar a produzir mercadorias, se ainda os cus- 

tos de produgao forem computados segundo 

seus pregos de reposigao, a simples proprie- 

dade estatal nao passa a indicar, de maneira 

alguma, novo modo de produgao" Faz po- 

rem uma ressalva: "por certo, a forma desse 

valor nao cumprira todas as determinagoes 

que Marx discrimina nela, outros atributos e 

outras negagoes precisarao ser introduzidas" 

Finalmente, na quarta parte do livro — 

China e Uniao So viedca, Esta tismo e Socia- 

lismo — Bresser procura 'itilizar os conceitos 

desenvolvidos ao longo j todo o livro, para 

analisar as formagoes sociais destes dois pai'- 

ses. Dois capi'tulos sao de particular interes- 

se: O Fim da Revofucao Cultural e A Uniao 

So viedca e as Classes. 

Enfim, a questao da existencia ou nao do 

modo de produgao tecnocratico esta langa- 

da. E mais do que uma questao teorica, co- 

mo alguns podem afirmar, de sua resposta 

depended, sem duvida, a agao de varies gru- 

pos de interesse. 

Paulo Sergio B. Tafner 

FEA/USP 
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NO LIMIAR DA INDUSTRlALIZAQAO. 

Liana Maria Aureiiano. Br'asiliense. Scfo Pau- 

lo. 1981. 137 p. 

No Limiar da Industria/izagao se integra 

ao esforpo empreendido por uma serie de au- 

tores^1 > no sentido de reinterpretar o desen- 

volvimento do capitalismo latino-americano 

e, particularmente, do capitalismo brasilei- 

ro. Tal esforpo — que tem por interlocutor 

prrvilegiado o paradigma cepalino — condu- 

ziu a formulapao de um outro paradigma, o 

qual cont6m uma nova proposta de periodi- 

zapao do processo historico estudado; os 
momentos-chaves sao os do processo espe- 

cffico da instalapao do modo de produpao 

capitalista na America Latina: constituipao 

da economia nacional, passagem ao trabalho 

assalariado, subordinapao do capital mercan- 

til ao capital industrial, internalizagao das 

bases tecnicas necessarias a reprodupao do 

capital. Desenvolvendo a analise antes deli- 

neada por Joao Manoel do period© 1919- 

1937, da etapa de auge e crise da "economia 

exportadora capitalista" aos primeiros anos 

da "industrializapao restringida" o livro de 

Liana M. Aureiiano da sequencia aos traba- 

Ihos referidos. 

Para a autora tanto a crise da economia 

exportadora capitalista quanto sua supera- 

pao por uma nova fase do desenvolvimento 

capitalista brasileiro somente podein ser 

compreendidos como conjunpao de fatores 

economicos e polfticos: sao anos de "crise 

social que so se resolvera em um novo mo- 

do de acumular, nos quadros de uma nova 

(1) A saber, CARDOSO DE MELLO, Joao Mano- 
el. O Capitalismo Tardio (Contribuigao a re- 
visao critica da formaqao e desenvolvimento 
da economia brasiieira). Campinas, 1975. Te- 
se de Doutoramento (mimeo); TAVARES, 
Maria da Conceigao. Acumulapao de Capital 
e Industrializagao do Brasii. Rio de Janeiro, 
1976. Tese de Livre-Docencia (mimeo); SIL- 
VA, S6rgio S. Expansao Cafeeira e origens da 
Indus trial izagao no Brasii. Sao Paulo. Al fa- 
Omega. 1976. CANO, Wilson. Rafzes da Con- 
centragio Industrial em S. Paulo. S. Paulo, 
Difel, 1977. 

estrutura de poder"^. Fiel a essa perspec- 

tiva, o livro divide-se entre o movimento 

real da economia e a evolupao do Estado, ba- 

sicamente em sua relapao com as frapoeS'do- 

minantes e na polftica economica. Element© 

digno de nota e a saudcivel ausencia de uma 

conceppao instrumentalista do Estado; este 

jamais aparece de forma simplista, por 

exemplo, como "nada mais que" o Estado 

"a soldo" dessa ou daquela frapao social. 
A leitura de No Limiar da Industrializa- 

pao e de grande importancia, a comepar pe- 

la propria escassez e insuficiencia da biblio- 

grafia existente sobre esse pen'odo decisivo 

(alias, seja qual for o criterio adotado para a 

periodizapao). A obra apresenta proposipoes 

extremamente originais e de grande alcance 

para o entendimento de nosso capitalismo. 

Algumas delas se ressentem da falta de maior 

desenvolvimento; apesar disso, seguramente 

constituem orientapao fecunda a futuras pes- 

quisas. 

Valeria a pena, particularmente a partir 

da tese de Joao Manoel, delinear algumas das 

caracten'sticas distintivas dessa perspectiva 

teorica e da periodizapao proposta (em espe- 

cial no que se refere as etapas que antecedem 

aquelas abordadas por Liana). 

Um dos trapos mais marcantes dessa pers- 

pectiva consiste na recuperapao do instru- 

mental teorico elaborado pela critica da eco- 

nomia polftica. Assim, o rompimento com 

a economia cepalina passa pelo questiona- 

mento das categorias de corte neoclassico 

que essa escola utilize (nao obstante sua pre- 

tensao crftica). A categoria "fator de produ- 

pao" por exemplo, fazia passar desapercebi- 

da a importancia da transipao histdrica ao 

trabalho assalariado^, momento de desta- 

que na nova periodizapao. Mais que isso, po- 

r6m, a perspectiva teorica opera na definipao 

mesma do objeto a ser estudado: a industria- 

lizapao capitalista, entendida como criapao 

(2) AURELIANO, Liana Maria. No Limiar da 
Industrializagao, Sao Paulo, Brasiliense, 1981. 
p. 53. 

(3) CARDOSO DE MELLO, J. M. op. cit.. p. 20. 
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das forpas tipicamente capitalistas. Tal pro- 

cesso tem como uma de suas etapas a consti- 

tuipao da Nagao, tomada pela Cepal como a 

grande ruptura. 

^ importante compreender que o referen- 

cial tedrico que se procura elaborar nao po- 

deria estar mais distante da sobreposipao in- 

devida e vulgar da an^lise de O Capital e dos 

outros clcissicos marxistas a complexa reali- 

dade latino-americana. A industrializapao na 

America Latina tem sua especificidade du- 

plamente determlnada: "por seu ponto de 

partida, as economias exportadoras capitalis- 

tas nacionais, e por seu momento, o momen- 

to em que o capitalismo monopolista se tor- 

na dominante escala mundial, isto e, em 

que a economia mundial capitalista esta 

constitui'da. G: a esta industrializapao capita- 

lista que chamamos retardataria"^. 

Na introdupao do livro, a autora nos ad- 

verte de que a compreensao do capitalismo 

brasileiro deve prescindir do corte entre de- 

terminapdes "enddgenas" e "exogenas" Se- 

gundo ela, nosso capitalismo "e complexa- 

mente determinado pelo seu movimento in- 

terno e pela dinamica do capitalismo mun- 

dial"^. Esses dois elementos atuam con- 

juntamente transformando-se um ao outro; 

e impossivel considera-los isoladamente. 

Apenas que o movimento interno e deter- 

minante "em primeira instancia" — impoe 

o percurso a ser trilhado pela economia, ne- 

cessariamente dentro do quadro demarcado 

pelo capitalismo mundial (determinante em 

"ultima instancia"). 

0 contraste com a Cepal e evidente. Para 

essa escola, o desenvolvimento latino-ameri- 

cano pode ser tornado como ref lexo das eco- 

nomias centrais. Mesmo o movimento que 

conduz a superar esse padrao 6 para a Cepal 

desencadeado pelas circunstancias atravessa- 

das pelas economias centrais (crise de 29). 

Trata-se da passagem crucial do "desenvol- 

vimento para fora" ao "desenvolvimento pa- 

ra dentro" Antes, a dinamica do sistema era 

(4) CARDOSO DE MELLO, J. M. op. cit. p. 100. 

(5) AURELIANO, L. M. op. cit., p. 9. 

delimitada pela demanda externa; depois, 

por um element© interno, o investimento. 

"O centre dinamico se desloca para dentro 

da Napao, que passa a comandar a si pr6- 

pria'^6). 

Ja na visao alternativa, essa oposipao n- 
gida entre o "externo" e "interno" carece 

de sentido, uma vez que o objetivo e a ani- 

lise de qualquer pen'odo a partir da conju- 

ga<pao indissociavel desses dois aspectos. 

Nao se pretende negar que, na colonia, 

as forpas produtivas e as relapoes sociais de 

produpao que conformam sua economia 

sejam introduzidas "de fora" pelo capital 

comercial. Uma vez rompido o Facto Colo- 

nial, porem, jel nao se pode tomar a historia 

latino-americana como "reflexa"^7). "A que- 

da do 'exclusive metropolitano' e, em segui- 

da, a formapao do Estado Nacional criaram 

a possibilidade de que se nacionalizasse a 

apropriapao do excedente e de que se inter- 

nalizassem as decisoes de investir"<8). O sur- 

gimento do.Estado Nacional, portanto, e 

tornado como um marco de nosso desenvol- 

vimento economico: encerra-se a etapa da 

economia colonial, dando lugar a economia 

mercantil escravista nacional. Assim, embora 

o trabalho assalariado represente a oppao 

mais adequada ao capitalismo que emerge 

da Revolupao Industrial, a eliminapao do 

escravismo serci uma decisao nacional. 

Com a abolipao do escravismo, adentra-se 

a economia exportadora capitalista, "primei- 

ra fase do process© de desenvolvimento capi- 

talista brasileiro"^9). Nessa etapa, a industria 

mantem-se em relapao de "dupla dependen- 

cia" com o capital cafeeiro; dele depende 

para importar equipamentos e para realizar 

seu produto, uma vez que a capacidade para 

importar e os mercados sao gerados pelo 

complex© exportador cafeeiro. 

(6) CARDOSO DE MELLO, J. M. op. cit., p. 10. 

(7) Ver, a proposito, CARDOSO DE MELLO J 
M. p. 39. 

(8) CARDOSO DE MELLO, J. M. op. cit.. p. 51. 

(9) AURELIANO, L. M. op. cit., p. 10. 
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Os dois primeiros capftulos de No Limiar 

da Industrializagao enfocam o pen'odo 

1919-1929. Liana M. Aureliano procura 

explorar uma proposipao de grande signifi- 

cado: o ano de 1929, alem de marcar a mais 

grave crise do complexo exportador cafeei- 

ro, conhece os limltes da propria economia 

exportadora capitalista. 

0 primeiro momento da analise e dedi- 

cado a crise do cafe, que, para a autora, nao 

encontra suas rafzes na conjuntura interna- 

cional — na crise de 29, por exemplo - e 

sim, em boa medida, na polftica economica 

brasileira. A partir do final de 1926, a polf- 

tica de defesa permanente do cafe torna-se 

efetiva, nao s6 promovendo "a amplia(?ao 

da capacidade de produpao nos pafses con- 

correntes, como, e principalmente, no Bra- 

si I, sem correspondente expansao do merca- 

do"^10^ A Grande Depressao, portanto, 

apenas precipita um desastre inevit^vel. 

Enfrentada a problematica do cafe, o 

aprofundamento da tese defendida pela au- 

tora exige que se responda a seguinte ques- 

tao: "Por que em 1929 nao ha uma simples 

interruppao de uma fase de expansao expor- 

tadora capitalista que, anos mais tarde, re- 

viveria, quando passasse a tempestade?"^11K 

A resposta e procurada no proprio grau 

de amadurecimento do capitalismo brasilei- 

ro. Na segunda metade da d6cada de 1910, 

a agriculture mercantil de alimentos ja nos 

garante auto-suficiencia nos produtos da ces- 

ta de consume popular (a excepao do trigo). 

O mesmo se pode dizer, com base no censo 

de 1919, em relapao a industria de bens de 

consume assalariado. Acompanhando o de- 

senvolvimento industrial nos anos 20, apoia- 

da na pesquisa de Wilson Cano, Liana M. Au- 

reliano procura matizar a interpretagao usu- 

al, que enfatiza as baixas taxas de crescimen- 

to; teria ocorrido um processo significative 

de modernizapao da industria de bens de 

consume assalariado, num context© de in- 

tensificagao da concorrencia intercapitalista 

e crescimento relativamente maior da indus- 

tria paulista. 

Mais relevante ainda que os elementos aci- 

ma citados — premissas da autonomizapao 

do capital industrial — sao os primeiros pas- 

ses na instala(?ao do departamento de bens 

de produpao. "A existencia deste nucleo ca- 

racteriza, num sentido rigoroso, a expressao 

industrias artificiais. Artificiais nao porque, 

tal como aparecia nos argumentos livre-cam- 

bistas, eram comparativamente menos vanta- 

josas; mas artificiais, sim, porque estranhas 

a um padrao de acumulapao cuja dinamica 

e comandada pelo capital exportador e cujas 

condipoes sociais e polfticas sao definidas 

atrav6s das relapoes de dominapao impostas 

pela frapao hegemonica da burguesia expor- 

tadora'^12). 

Entretanto, a passage m a industrializagao 

restringida — etapa seguinte do nosso desen- 

volvimento capitalista — nao e creditada so- 

mente a instalapao do nCicleo inicial do de- 

partamento de bens de produpao. "No ambi- 

to de uma economia capitalista de desenvol- 

vimento tardio" a crise da economia expor- 

tadora capitalista "tende a se autoperpe- 

tuar na ausencia de uma polftica deliberada 

por parte do Estado e de condipoes favo- 

reiveis ao nfvel da competipao intercapita- 

lista mundial. Mas nao se autoperpetuou, e 

tanto a quebra da hegemonia da frapao ca- 

feeira da burguesia, com a emergencia de 

um novo quadro de poder polftico, quanto a 

ruptura das articulapoes externas da econo- 

mia brasileira foram decisivas para que o 

capitalismo se adentrasse numa nova e mais 

avanpada fase de desenvolvimento" Eis 

uma tese de importancia extrema — e ousa- 

da, pois refere-se ao capitalismo tardio em 

geral — e que, no entanto, nao e suficiente- 

mente aprofundada. 

Os anos 20, entao, sao tambem anos de 

contestapao da hegemonia cafeeira. Sao anos 

(10) AURELIANO, L. M. op. cit, p. 83. (12) AURELIANO, L. M. op. cit, p. 92. 

(11) AURELIANO, L. M. op. c/f., p. 14. ... (13) AURELIANO, LM. op. c/f., p. 92. 
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em que a burguesia cafeeira, as voltas com as 

dificuldades enfrcntadas pelo caf£, procura 

assegurar-se de uma parcela maior do contro- 

le sobre o aparelho de Estado, o controle ate 

entao partilhado pelas frapoes regionais de 

poder. Desfeito o "pacto oligarquico", ques- 

tiona-se cada vez mais aquela hegemonia, 

alias, desde sempre bastante precaria: de 

se perguntar at6 se, com rigor, se poderia 

pensar como hegemonica, no interior do blo- 

co de poder, uma frapao de classe que, em 
nenhum momento, consegue, detendo o po- 

der de Estado, apresentar e realizar seus inte- 

resses de modo a transformd-los em projeto 

'universal', ao mesmo tempo sintetizando e 

generalizando os interesses particulares de 

outras frapoes dominantes" 

Em face desse quadro, torna-se evidente a 

fragilidade das an^lises que, ao cabo, redu- 

zem toda poh'tica economica do pen'odo a 

mera materializapao dos interesses cafeeiros. 

Liana M. Aureliano propoe uma ancilise radi- 

calmente distinta, partindo do mapeamento, 

em termos gerais, das questoes entao colo- 

cadas para a polftica economica, vinculan- 

do-a a "dinamica cfclica da economia cafeei- 

ra" e a "precaria base de sustentapao econo- 

mica e polftica do Estado brasileiro"(15). 

Segundo a autora, a partir dessa perspecti- 

va "compreende-se por que a polftica eco- 

nomica do Estado era constantemente obri- 

gada a contrariar seus interesses imediates, 

na defesa dos interesses maiores da propria 

sobreviv^ncia do aparelho de Estado e da 

manutenpfo do pacto de poder"<16). 

A partir de 1933, instaura-se um novo pa- 

drao de acumulapao, em que o crescimento 

industrial responde pela dinamica da econo- 

mia. As mais altas taxas de acumulapao regis- 

tram-se no setor de bens de produpao, liber- 

tando cada vez mais a acumulapao industrial 

da capacidade de importar gerada pelo cafe. 

(14) AURELIANO, L. M. op. cit. p. 85. 

(15) AURELIANO, L.M. op. cit, p. 55. 

(16) AURELIANO. LM. op. cit, p. 58. 

Por outrb lado, "a industria de bens de con- 

sumo assalariado, ao inves de ligar-se primor- 

dialmente ao complex© exportador cafeeiro, 

passa a ligar-se ^ reprodupao da forpa de tra- 

balho industrial"*17). Sera uma industriali- 

zapao restringida at(§ 1955, pois que "as ba- 

ses t6cnicas e financeiras da acumulapao sao 

insuficientes para que se implante, num gof- 

pe, o nucleo fundamental da industria de 

bens de produpao"*1 Ate o Piano de Me- 

tas, o capitaiismo brasileiro estara as voltas 

com o limite em. ultima instancia impost© 

pela capacidade de importar. Deve-se deixar 

sublinhado que o estudo do movimento con- 

creto da economia b asileira durante a indus- 

trializapao restringidc deixa muito a desejar. 

Trata-se, de qualquer modo, de um dos pe- 

rfodos menos conhec dos de nossa historia, 

permanecendo ainda a espera de uma aproxi- 

mapao mais minuciosa. 
No terceiro capftulo, seguindo ano a ano 

a polftica economica i^m alguns de seus as- 

pectos, a autora retoma o questionamento 

das interpretapoes corentes. A recuperapao 

economica, por exemolo, nab pode ser atri- 

bufda a "defesa inevitciver' do cafe, simples- 

mente, ou a uma polftica industrializante. 

A sustentapao do caf^ 6, sim, importante, em- 

bora levada a cabo apenas parcialmente. De- 

ve ser empreendida, pois tern como alterna- 

tiva o transbordanrento da crise para a in- 

dustria, a agricultura de aiimentos e as fi- 

nanpas publicas. Nab seria possfvel, por^m, 

contemplar plena nente os interesses cafe- 

eiros: um maior ritmo de desvalorizapao 

cambial tamWrr prejudicaria as finanpas 

publicas, aumemando a dfvida externa em 

mil-reis. 

Uma interpretapao correta da polftica 

economica devj levar em conta o fato de 

que, derrubadf a hegemonia cafeeira, vigora 

ate 1937 uma "crise de hegemonia no senti- 

do estrifo" e n que "nenhuma classe ou fra- 

pao de class» logra o controle do aparelho 

i ~—i—.—- 

(17) AURELiANO, L. M. op. cit, p. 124. 

(18) Ver CARDOSO DE MELLO. J. M. apud 
AURE J ANO, L. M. op. cit, p. 93. 
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de Estado" A burocracia estatal adquire 

uma autonomia relativa e procura responder 

as solicitagdes dos Vcirios blocos regionais, 

que articulam interesses ao mesmo tempo 

"agrarios, comerciais, financeiros e indus- 

triais'^19). AI6m disso, o Estado chamara 

fragoes de classe a expressarem naciona/men- 

te seus interesses. Propondo o debate sobre 

o salario mmimo, por exemplo, chama a 

burguesia industrial a manifestar seu ponto 

de vista. O Estado age a frente das classes. 

Tanto e assim que o Estado p6s-1937 ve suas 

pretensoes industrializantes esbarrarem tam- 

bem na propria burguesia industrial, "certa 

de que a instalagao do nucleo fundamental 

da industria de bens de produgao Ihe rouba- 

ria as divisas"^20^ {alias, esta e uma afirma- 

gao apresentada sem respaldo de ordem em- 

pirical. 

A industrializagao pesada, porem, teria de 

esperar ate o Piano de Metas. A epoca estu- 

dada, nem o capital estrangeiro nem o nacio- 

nal dispoem-se ao investimento na industria 

pesada: o primeiro nao atravessa conjuntura 

propfcia ao investimento externo, o segundo 

acomoda-se nos setores em que Ihe e possi- 

vel operar com baixo risco. Aqui se afirma, 

mais uma vez, a especificidade de nossa in- 

dustrializagao: processando-se em plena eta- 

pa monopolista do capitalism©, impoe ao 

capital nacional e ao Estado obst^culos in- 

transpom'veis; exige intensa mobilizagao de 

capitals, necessaria a viabilizagao de indus- 

trias cuja planta minima atinge grandes di- 

mensoes, e utilizagao de tecnologia de diff- 

cil acesso. 

Com a industrializagao pesada, constitu- 

em-se forgas produtivas especificamente ca- 

pitalistas. Internalizado o departamento pro- 

dutor de bens de produgao, a acumulagao su- 

pera aquele "limite em ultima instancia"; 

adequa-se, enfim, ao conceito de modo de 

produgao capitalista (guardando, obviamen- 

te, as pecularidades da industrializagao tar- 

dia), retirando de seu percurso todos os obs- 
tciculos, com excegao daqueles impostos pe- 

la propria acumulagao. 

Antonio Carlos Macedo e SUva 
Mestrando da UNICAMP 

(19) AURELIANO, L M. op. cit, p. 99. 

(20) AURELIANO, L. M. op. cit, p. 97. 
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ACUMULAQAO DE CAPITAL E DEMAN- 
DA EFETIVA. Jorge Miglioli. T.A. Queiroz. 

Sao Paulo, 1981. (Biblioteca B£sica de Cien- 

cias Socials) 

Nos ultimos anos, os llmites do que se 

convencionou chamar Macroeconomia vem, 

claramente, se modiflcando. Inicialmente, 

houve a releitura de Keynes, no esforpo de 

distinguir a mensagem contida na Teoria ge- 

ral daquilo que nos manuals de Macroecono- 

mia mais difundldos era apresentado como 

herampa keynesiana. Houve, em seguida, a 

descoberta de Kalecki e a compreensao de 

que seu pensamento nao poderia ser tratado 

apenas como antecipa(?ao de alguns resulta- 

dos desenvolvidos na Teoria Geral. A desco- 

berta de Kalecki trouxe, Inevitavelmente, 

para o centro da discussao academica, o pen- 

samento marxista que Ihe del suporte.. 

0 livro de Jorge Miglioli Acumulagao do 

Capital e Demanda Efetiva reflete bem a am- 

pliapao da discussao teorica no campo da 

"Macroeconomia Academica". Numa lingua- 

gem clara e muitas vezes irreverente, Miglioli 

demonstra que a discussao do problema da 

demanda efetiva nao e privilegio de Keynes. 

Ou seja, no seculo que transcorre entre Ri- 

cardo e Keynes, o problema da demanda efe- 

tiva, embora ausente do pensamento "neo- 

classico" e "classico" esteve presente na li- 

teratura marxista sob o nome de "problema 

da realizajpao" ou de "problema dos merca- 

dos" Mais ainda, o problema da realizagao 

da mais-valia ou da demanda efetiva consti- 

tuiu um dos pontos mais controvertidos en- 

tre os autores marxistas, nas ultimas decadas 

do seculo XIX e nas primeiras do seculo XX. 

As quase trezentas p^ginas de Acumu/a- 

qao de Capital e Demanda Efetiva destinam- 

se a apresentar a controvertida questao do 

problema da realizagao (demanda efetiva) 

pelos autores marxistas, trazendo a discussao 

at6 Kalecki. Uma unica excepao e feita: Mi- 

glioli discute a arqui-famosa Lei de Say, suas 

implicagoes e o porque da longa permanen- 

cia dessa lei no pensamento neoclassico. 
Por que Say? 

A "lei dos mercados" de Say, segundo a 
qual a produ<pao gera sua propria demanda, 

foi aceita por Ricardo e Stuart Mill e incor- 

porada como elemento fundamental da orto- 

doxia neoclassica. Somente as objepoes le- 

vantadas por Keynes na Teoria Geral aba la- 

ram a convicpao "neoclissica" de inexisten- 

cia de restripoes por parte da demanda para 

a contmua expansao da economia. Alem 

disso, e indispens<ivel esclarecer a inexisten- 

cia de qualquer semelhanpa entre a Lei de 

Say e os esquemas de produpao de Marx. 

Como fica amplamente demonstrado nos 

demais capftulos desta obra, as formulapoes 

teoricas de alguns autores apoiados nos es- 

quemas de reprodupao de Marx levaram a 

identificapao dessas teorias com a Lei de 

Say. A citapao que Miglioli faz de Plekhanov 

e bastante esclarecedora: "Segundo essa 

teoria, a reprodupao nao tern barreiras de 

nenhuma especie e as crises se explicam sim- 

plesmente pela desproporpao dos meios de 

produpao. Werner Sambart considera o ilus- 
tre estudioso russo Tugan-Baranovski como 

o pai dessa teoria presumivelmente nova. Na 

realidade, o verdadeiro pai dessa teoria, 

que nao e nova de modo algum, foi J. B. 

Say, em cujo Traite foi exposta detalhada- 

mente (...) Alem de Sr. Tugan-Baranovski, 

entre nos tambem propagou essa teoria o Sr. 

VI. I. (Lenin), em suas 'Observapoes sobre 

o Problema da Teoria dos Mercados' de 

1899, assim como em seu livro 'O Desenvol- 

vimento do Capitalismo na Russia' (...)" 

(p. 157). Se interpretapoes distintas podem 

levar ou nao a aceitapao da cntica de Plek- 

hanov a Tugan-Baranovski e Lenin, Marx, 

certamente, esta isento da classificapao de 

seguidor de Say. Vejamos o que diz Miglioli: 

"Marx devotava grande desprezo por Say e 

por sua lei dos mercados e nao perdoava 

Ricardo por te-la adotado e defendido. Po- 

demos mesmo afirmar que foi precisamente 

ao criticar a versao ricardiana dessa lei apli- 
cada a an^lise do prbcesso capitalista de acu- 

mulapao que Marx comepou a formular sua 

conceppao a respeito da importancia da 

realizapao da mais-valia" (p.3). 

Os esquemas de reprodupao de Marx ini- 

ciam a apresentapao do problema da realiza- 

pao. Segundo Miglioli: "Marx analisou exaus- 

tivamente as condipoes da criapao da produ- 

189 



RESENHASE REGISTROS 

q5o, mas nao as da realizapao" e "Embora a 

criapao e a realizapao fapam parte do proces- 

so de reprodupao considerado em seu con- 

junto, isto 6, sejam apenas mementos es- 

peci'ficos desse mesmo processo, elas, en- 

quanto mementos especfficos, apresentam 

diferentes condipoes" (p. 211). Assim, des- 

de o fim do seculo XIX, com os populistas 

russos (Vorontsov, Nikolaion), os marxistas 

"legais" e "revolucion^rios" (Struve, Bulga- 
kov, Tugan-Baranovski, Lenin) ate as primei- 

ras decadas do seculo XX (Rosa Luxembur- 

go, Kalecki), o problema da demanda efe- 

tiva, ou dos mercados, recebeu interpreta- 

poes distintas. Desprezando as diferenpas 

entre os autores, podemos dizer que essas 

interpretapoes resumem-se em dois grandes 

grupos: aqueles que advogam a inexistencia 

de restripoes da demanda para o desenvol- 

vimento das economias capitalistas e os que 

identificavam o "problema dos mercados ou 

da realizapao como uma das questoes b3si- 

cas a serem resolvidas por esta forma de or- 

gan izapao social" 

A apresentapao deste debate nos conduz 

das formulapoes mais ingenuas — os popu- 

listas russos — at6 o pensamento solidamen- 

te desenvolvido de Kalecki, sem duvida o 

autor privilegiado no livro. ^ em Kalecki 

que encontramos a solupao de Vcirios erros 

presentesnasformulapoes anteriores e a inter- 

pretapao adequada do papel da demanda efe- 

tiva na dinamica das sociedades capitalistas. 

Ao leitor, fica a frustrada espera de urn 

capi'tulo final, a guisa de conclusao, e a cer- 
teza de ter lido uma contribuipao importan- 

te para a biblioteca de Teoria Economica. 

Si/via Maria Schor 

FEA/USP 
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latifOndio E reforma agrAria 

NO BRASIL. Manuel Correia de Andrade. 

Llvraria Duas Cidades. Sao Paulo. 1980. 

115 p. 

0 cote jo dos tftulos publicados nos ul- 

timos anos sobre agricultura brasileira in- 

dica# claramente, um oportuno revigoramen- 

to do debate sobre a questao agraria no 

Brasil. 

No im'cio da decada dos sessenta, a dis- 

cussao centra I izava-se na necessidade de re- 

formas estruturais, inclusive a agraria, para 

que o desenvolvimento economico nacional 

pudesse prosseguir; foram tempos de amplos 

debates e diversas posipoes. Posteriormente, 

a iiteratura privilegiou a abordagem especf- 

fica da modernizagao agrfcola, de forma 

acritica e muitas vezes pseudo-cientffica, de 

modo a beneficiar as posipoes da polftica ofi- 

cial. Mais recentemente, voltou-se a discutir 

os problemas ligados a questao agraria, prin- 

cipalmente no que diz respeito a natureza e 

as consequencias das transformapoes que 

ocorrem no meio rural brasileiro. Neste es- 

forpo de analise, nao poderia faltar o nome 

conhecido de Manuel Correia de Andrade. 
LatifOndio e Reforma Agraria no Brasil con- 

tribui neste debate e e fruto de uma longa, 

coerente e prof fcua atividade de pesquisa. 

0 autor de A Terra e o Ho mem no Nor- 

deste percorreu um longo caminho de in- 

vestigapoes sobre a realidade rural brasileira, 

contribuindo primordialmente nos estudos 

sobre o Nordeste, relapoes de produpao no 

campo, concentrapao de propriedade e a re- 

lapao entre esta e o poder politico. O ensaio 

em questao e voltado para o estudo do "pro- 

blema da intervenpao do Estado no processo 

de produpao e organizapao do espapo agrario 

e suas implicapoes tanto geograficas como 

polfticas e economicas" Esta dividido em 

tres partes, que tern em comum a reflexao 

sobre as caracterfsticas e as consequencias 

da penetrapao do capitalism© no campo. Tra- 

ta, portanto, da modernizapao agrfcola movi- 

da pelo Estado e de suas implicapoes em ter- 

mos de concentrapao de terra e renda, acu- 

mulapao de capital e mudanpa nas relapoes 

de produpao. 

Na primeira parte — LatifOndio, Expro- 

priaqao e Miseria — o autor analisa o predo- 

mfnio, as consequencias e a consolidapao do 
latifundio no Brasil, evidenciando as relapoes 

sociais que se estabelecem, o processo de 

destruipao gradativa da pequena produpao e 

a proletarizapao da mao-de-obra rural. De- 

monstrado o domfnio da explorapao latifun- 

di^ria, com seus obvios efeitos concentrado- 

res, Manuel Correia torna claro que este do- 

mfnio vem sendo consolidado, via polftica 

de modernizapao, "em nome de uma racio- 

nalizapao da agricultura e do desenvolvimen- 

to do capitalismo" 

A segunda parte — Estado, Reestrutura- 

gao ou Reforma Agraria — analisa o sentido 

da intervenpao do Estado na agricultura. Pa- 

ra tanto, comepa por expor a evolupao da 

"estrutura fundiaria" brasileira em termos de 

numeros de propriedades, conforme exten- 

sao e nfvel de explorapao. A seguir, chama 

a atenpao para o fato de que tais numeros 

nao devem ser considerados isoladamente, 

mas que se faz necessario considerar "quais 

as classes sociais ou os grupos sociais que 

se formam no meio rural, em funpao da dis- 

tribuipao de propriedade da terra e quais os 

tipos de relapoes que surgem daf entre pro- 

prietaries e nao proprietaries" Assim, as 

relapoes sociais estabelecidas surgem como 

importante fator explicative da capacidade 

(ou incapacidade) de os agricultores interna- 

lizarem os beneffcios da apao polftica, o que 

gera privilegios entre agricultores, produtos e 

regioes. 

Para a analise do carter da apao gover- 

namental, Manuel Correia evidencia a dife- 

renpa entre Reforma Agraria e Reestrutu- 

rapao Agraria. Mostra que a polftica busca- 

va esta ultima, como parte de uma estrat6- 

gia para modernizar o campo com equilf- 

brio entre classes sociais: de um lado, o Es- 

tatuto da Terra, com os objetivos de alcan- 

par a reestruturapSo agraria pela regulariza- 

pao da posse da terra e gerar uma classe m6- 

dia rural composta de pequpnos produtores 

de agricultora moderna e rentavel; de outro 

lado, o Estatuto do Trabalhador Rural, com 

a finalidade de transferir para o meio rural os 
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dispositivos legais que ja regiam as relapoes 

de trabalho no meio urbano. A moderniza- 

pao, portanto, seria efetivada juntamente 

com a construpao de uma estrutura de clas- 

ses estabilizada: grandes proprietarios trans- 

formados em empresarios, pequenos proprie- 

tarios constituindo a classe media e o prole- 

tariado rural amparado pelas leis trabalhistas. 

^ bastante interessante o modo como o 

autor examina a efetiva apao da polftica ofi- 

cial. O acompanhamento da aplicapao (ou 

nao aplicapao) dos dispositivos dos dois Esta- 

tutos legais indica a coerencia da polftica em 

beneficiar a concentrapao de rendas e terras 

agravando os problemas distributives. 

For fim, a terceira parte — Ecologia, Agri- 

cuftura e Organizagao do Espaqo — consti- 

tui uma alerta do autor no que diz respeito 

a relapao existente entre a modernizapao 

agn'cola no Brasil e o agravamento da pro- 

blematica ecologica. 

As tres partes desta obra (com destaque 

para a segunda), embora redundantes em al- 

guns pontos, formam um todo bastante ilus- 

trativo para todos aqueles que se interessam 

em conhecer o sentido das grandes transfor- 

mapoes que ocorrem no meio rural brasileiro. 

Jose Jufiano de Carva/ho Fitho 

FEA/USP 

192 



RESENHAS E REGISTROS 

MARGIN ALIDADE: um estudo do "mi- 
grante estabelecido" no Brasil. Giinther 

Franz Schuhly (trad. Maria Cecflia Leuen- 

berger). Agir/PUC. Rio de Janeiro. 1981 

172 p. 

Este livro 6 o resultado da apao pastoral 
do autor junto as comunidades pobres de 

Campos do Jordao, comunidades estas cons- 

titufdas por migrantes de outras regioes do 

Estado e de outros Estados, mormente Mi- 

nas Gerais, durante os anos de 1971 a 1973. 

Como referenda! teorico, o autor tomou 
a adequapao de dois conceitos: marginalida- 

de e integrapao. "A marginalidade e a inte- 

grapao nao sao probiemas academicos em um 

mundo onde a marginalidade § um process© 

contfnuo que afetara cada vez mais as massas 
em process© de urbanizapao, frustranplo sua 

luta pela sobrevivencia. Este estudo, portan- 

to, pretende examinar os processos de margi- 

nalizapao e integrapao da maneira como sao 

compreendidos pelas proprias comunidades 
em varios m'veis na luta que.travam por me- 

Ihores condipoes, e explicar, a partir desta 

perspectiva, os conceitos de marginalidade 
e integrapao" 

Ap6s uma descripao da cidade e da vida 

urbana, observando a existencia de tres clas- 

ses: turistas, classes m6dia e baixa integra- 

das (comerciantes), e grande massa das ca- 

madas socio-economicas mais baixas, o au- 

tor parte para a fundamentapao teorica. A 

d^cada dos 60 trouxe novo modelo socio- 

economico de desenvolvimento, atraves 

de pesquisas da ONU, OEA, UNESCO, 

conforme exposipao pormenorizada no li- 

vro. O novo modelo de "autoconfianpa'' 

destaca variaveis previamente minimizadas 
ou desprezadas. Isto gerou a hipotese de 

trabalho formulada como segue: "em termos 

de variaveis socio-economicas, os favelados 

podem ser considerados pobres e marginali- 

zados; no entanto, em termos psicossociais, 

consideram-se altamente integrados." As ca- 

tegorias de variaveis socio-economicas (ren- 

da, educapao, profissao, habitapao e siste- 

mas de previdencia social) e as categorias de 

variaveis psicossociais (avaliapao da migra- 

pao, sociabilidade, avaliapao do emprego, sa- 

tisfapao, coesao social, mobilidade social e 

aspirapoes para os filhos) foram escolhidas 

dentro do objetivo de medir a marginalidade 

e a integrapao atraves de uma operacionali- 

zapao (relativamente adequada dos concei- 

tos de todas as variaveis em questao). Pesqui- 

sas similares orientaram o delineamento das 

t6cnicas de pesquisa utilizadas aqui. 

Processados e iriterpretados os dados, a 

pesquisa mostra que a hipotese esta confir- 

mada: os favelados devem ser considerados, 

em termos socio-economicos, pobres e mar- 

ginalizados, enquanto que em termos psicos- 

sociais, os favelados se consideram altamente 

integrados. Outras conclusoes: 1. o uso de 

variaveis psicossociais ao lado das variaveis 

socio-economicas aumenta a compreensao 

de um sistema bem mais sutil de comporta- 

mento de grupo de referencia observado na 

populapao que migra de areas rurais para 

areas urbanas; 2. para compreender a dina- 

mica de migrapao, urbanizapao, marginaliza- 

pao e integrapao, precisamos, al6m do con- 

ceit© de "grupo de referencia" da teoria da 

mobilidade social, desenvolvida por Sorokin, 

Lipset, e Reinhard Bendix. 

Dois apendices encerram o livro: dados 

migratorios e dados sobre emprego, renda e 

educapao. 0 livro amplia o numero de obras 

publicadas sobre marginalidade social. Tern o 

merito de tomar conhecimento e ir alem 

destas, uma vez que procura desenvolver 

uma visao totalizante do problema, anexan- 

do variaveis psicossociais as socio-economi- 

cas, no objetivo de captar mais elementos 

para o entendimento do processo de margi- 

nal izapao. 
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