
Resenhas 

INDICES DE DESIGUALDADE DE RENDA E 

MED1DAS DE CONCENTRAQAO INDUSTRIAL 

— APLICAQAO A CASOS BRASILEIROS. 

Jose W. Rossi. Rio de Janeiro. Zahar. 1982. 

A ideia de que a principal questao da Eco- 

nomia Politica e determinar as leis que regu- 
lam a distribuipao nos foi legada por Ricar- 

do nos seus Princfpios e, desde entao, esta 
cristalinamente presente nas preocupagoes 

dos economistas. Nao que todos a aceitem 

como verdadeira, no entanto. Os neoclassi- 

cos por exemplo, transferem o problema da 

repartigao da renda para a repartigao dos fa- 

tores de produgao, reduzindo-o a uma proble- 

ma fora do ambito da economia positiva. 
Nao a podem descartar, porem, como um 

nao-problema. Ja os marxistas contrariam 
a proposigao de Ricardo, ao sustentar que a 

tarefa mais importante e descobrir as leis da 

produgao, pois julgam que estas determinam 
as leis da repartigao. Concordam com ele, 

no entanto, que produgao e distribuigao es- 

tao intimamente interligadas. 

A enorme influencia da economia neoclas- 
sica no pensamento dos economistas ociden- 

tais desviou a atengao, nesse particular cam- 
po, das relagoes entre distribuigao e estru- 

tura economica da sociedade (modo de pro- 

dugao, relagoes sociais, nfvel de desenvol- 

vimento das forgas produtivas etc.) e levou 
a uma concentragao de esforgos na discus- 

sao da distribuigao em si mesma. Por isso, 

na pesquisa empirica proliferaram os estu- 

dos meramente descritivos e comparatives 

da evolugao do grau de desigualdade em re- 

gioes, estados e pafses. Nesta perspectiva, 

atinge-se a maxima profundidade quando se 

investiga os fatos contingentes com o au- 
mento ou diminuigao do grau de concentra- 

gao. Caracteristicas dos individuos como 

sexo, idade, educagao etc., das familias co- 

mo tamanho, composigao interna, lugar de 

residencia etc. sao associadas explicativa- 
mente as variagoes na distribuigao, Na pes- 

quisa teorica, multiplicaram-se as investiga- 

goes sobre que fungao de distribuigao e que 
mdice de concentragao melhor se adequam 

a descrigao das distribuigoes concretamente 

observadas e sobre suas propriedades. Po- 
rem, estudos sobre a natureza estrutural das 

desigualdades sao rarissimos. 

Ainda que todo esse esforgo seja mal di- 

recionado, nao e inutil. Assim, o livro de 
Jose Rossi, que pretende unicamente expor 

sistematicamente um conjunto de medidas 

de desigualdade, algumas das quais de ori- 
gem muito recente, pode ser util, mas nao 

ajuda a preencher a lacuna apontada. Tra- 
ta-se de uma obra de cunho didatico, desti- 

nada a ser empregada como manual de con- 

sultas por aqueles que pretendem envere- 
dar em aplicagoes praticas. Quanto a isto, 

atinge o seu objetivo: reune de modo breve 

um conjunto amplo de medidas de concen- 

tragao disperses na literatura e poe-no a 

disposigao de eventuais leitores. 

O livro esta organizado em duas partes: 
na primeira, o autor trata da concentragao 

da renda (e a mais extensa delas), na outra, 
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ele discute a concentragao industrial. Na 

primeira parte, apresenta algumas medidas 

de desigualdade mais comuns como o coe- 

ficiente de Gini, o indice de redundancia de 

Theil, o indice de Paglin-Gini etc. e discute 

suas propriedades. A seguir, discorre sobre 

algumas fungoes empregadas mais comu- 

mente no ajustamento da distribuigao da ren- 

da, como a log-normal, a curva de Pareto. O 

capitulo, porem, trata escassamente dos pro- 

blemas de estimativa destas fungoes. 

A primeira parte contempla ainda uma dis- 
cussao das medidas empregadas na avalia- 

gao da pobreza absoluta e relativa, assim 

como os metodos usados na decomposigao 

funcional do coeficiente de Gini. Apresenta 

tambem aplicagoes da Curva de Lorenz no 
calculo das elasticidades dos dispendios fa- 

miliares e na mensuragao do grau de pro- 

gressividade imposto. O melhor capitulo do 
livro parece ser aquele que trata das proprie- 

dades gerais das medidas de desigualdade; 
o tratamento da questao da sensibilidade 

dos indices as alteragoes nos dados empirN 

cos sintetiza adequadamente o assunto. 

Na segunda parte, o primeiro capitulo dis- 
corre sobre o conceito e o outro, sobre as 

medidas de concentragao industrial. Sao 

mencionadas diversas medidas usualmente 
empregadas, como os indices de Niehans. 
Herfindahl, redundancia, entropia etc. e suas 

propriedades. O problema da escolha do in- 
dice e discutido face as questoes do que 
medir, como medir e da sensibilidade dos 

diversos indices as alteragoes na estrutura 

industrial. O tratamento do autor apresenta- 
-se aqui mais enxuto do que no tema ante- 

rior. 

Em suma, o livro mostra-se bom dentro 

das pretensoes do autor. Ele nao quis es- 

crever urn tratado estatistico, nem uma obra 
de economia politica, apenas um livro dida- 
tico sobre os metodos de medir concentra- 
gao. A proposta, no entanto, nao e inocua. 

Como a pratica do emprego de metodos es- 
tatisticos a conjuntos dados cria a ilusao 
do trabalho cientifico rigoroso, a contribui- 

gao de Rossi talvez dirija-se mais no sentido 

de estimular ainda mais a abundancia de es- 

tudos analitico-descritivos, do que as inves- 

tigagoes sobre as causas estruturais da con- 

centragao. 

Eleuterio F. da Silva Prado 

FEA/USP 

FILHA BRANCA DE MAE PRETA: A COMPA- 

NHIA DA ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II 

(1855-1865). Almir Chaiban El-Kareh. Petro- 

polis. Vozes, 1982. 

Filha Branca de Mae Preta pretende ser 
mais do que um titulo atrativo: procura sin- 
tetizar a tese central do estudo, de que a 

Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II 

constitui uma empresa capitalista nascida 
no seio da economia cafeeira escravista do 

Rio de Janeiro. Essa tese e apresentada 
com base em argumentos teoricos e tam- 

bem em minuciosa exploragao da historia da 

Companhia D. Pedro II em sua primeira fa- 

se. De 1855 a 1865 existe uma empresa pri- 
vada por agoes responsavel pela construgao 
e operagao da estrada de ferro. Em 1865 

ela e integralmente transferida para o Go- 
verno Central. 

Desde cedo, no entanto, a Companhia D. 

Pedro II dependeu da agao do Governo. A 
diretriz da estrada ja estava fixada pela Lei 

Geral de 1852: com inicio no Rio de Janei- 
ro, devia buscar as fronteiras das provincias 

de Sao Paulo e Minas Gerais, claramente 

orientada pela produgao cafeeira fluminense. 
A Lei Geral tambem estabelece as condi- 
goes em que seria concedida a estrada: pri- 
vilegio de zona, garantia de juros, proibigao 

de a empresa possuir escravos sao alguns 
dos criterios ja definidos. A agao do Esta- 

do nao se limitou aos aspectos normativos. 

Colocada em concorrencia a concessao da 

linha ferrea nao se chegou a propostas jul- 

gadas convenientes pelo Governo Central. 
Esta concorrencia, realizada no Rio de Ja- 
neiro, e seguida pela tentativa de langar a 

empresa em Londres, tentativa igualmente 

mal-sucedida. Diante de tais insucessos, o 

466 



RES EN HAS E REGISTROS 

Governo Imperial contratou com urn emprei- 

teiro ingles, E. Price, a construgao da linha 

ferrea. So depois disso, nomeia uma comis- 

sao que se desincumbe da missao de orga- 
nizar a Companhia para construir e operar a 

estrada de ferro. Nesta comissao tern pre- 

sem?a majoritaria comerciantes do Rio de Ja- 

neiro. Fato semelhante se repete ao se ob- 

servar a origem do capital da empresa em 

1860: 92,7% das agoes pertencem a grupos 

urbanos (especialmente bancos do Rio de 

Janeiro) e apenas 7,3% a proprietarios ru- 

rais. 

A construgao da linha ferrea esta marcada 
por incidentes. Primeiro, com o empreiteiro 

Ingles pois, nao havendo urn projeto previo, 

nao havia tambem urn conjunto muito claro 

de obrigagdes a serem cumpridas na cons- 
trugao. Conclufda a primeira segao da es- 

trada, enfrentam-se as dificuldades de trans- 

por a serra a exigir obras de maior vuSto e, 

portanto, recursos em maior quantidade. 

Embora ja operasse desde 1858, a receita do 

trafego nao era suficiente para fazer frente 

aos gastos de construgao. Os recursos adi- 

cionais sao supridos, de imcio, por urn em- 

prestimo externo obtido por meio do Gover- 
no Imperial, em 1858. Em 1863, no entanto, 

os fundos dispomveis da empresa ja estao 

novamente esgotados. A diretoria da empre- 
sa solicita novo emprestimo ao Governo. 

Este possufa, entao, cerca de 60% das agoes 

da D. Pedro II pois ja as vinha adquirindo pa- 

ra evitar a queda de prego no mercado. Nes- 
sas condigoes, encaminha-se a proposta de 

transferencia da empresa para o Governo 
com a compra das agoes remanescentes por 
meio de tftulos publicos. Encerrava-se, des- 
se modo, a fase da Companhia D. Pedro II — 

depois Central do Brasil — como empresa 

privada. 

Ao lado deste historico da D. Pedro II, o 

Autor procura evidenciar o carater capitalis- 
ta da empresa, seja por suas forgas produti- 

vas (volume de capital, tecnologia, aparato 

administrative), seja pelas relagoes de pro- 
dugao que af vigoram (trabalho assalariado e 

hierarquia bastante ngida de fungoes). Este, 

em resume, o conteudo do Capitulo II da 

obra em que o Autor concentra a evidencia 

empirica relativa a estrada de ferro. 

Nos demais capitulos — I e III — o Autor 

procura situar o surgimento da D. Pedro II 

em quadro mais amplo. Por urn lado, enten- 

de que, em torno de 1850, ha "impetuoso 

surto de empresas capitalistas em distintos 

setores da economia, particularmente no de 

servigos" (p. 23), fruto nao so da liberagao 

de capitals pelo fim do trafico de escravos, 

mas em particular da forma pela qual a eco- 

nomia brasileira se situa no capitalismo mun- 

dial. Para o Autor, apesar do carater escra- 

vista "colonial" da economia brasileira, "A 
expansao do capitalismo, sua dominagao so- 

bre areas nao-capitalistas, motivaram o de- 

senvolvimento de atividades empresariais de 

cunho capitalista no Brasil a partir dos anos 

50 do seculo passado" (p. 24). Ao mesmo 

tempo, no entanto, o Autor admite que a 

empresa capitalista constitui uma "inversao 

escravista": ela representa a tentative dos 

senhores de escravos do Rio de Janeiro 

tentarem se contrapor aos elevados custos 

de transportes do antigo sistema de tropas 

de mulas. Nao cabe, todavia, aos senhores 
de escravos e sim ao Estado escravista le- 

var a frente a empresa. Justifica ao afirmar 

que "A minguada participagao do setor agra- 
rio se devia em parte a descrenga na estra- 

da de ferro... como tambem ao desinteres- 
se do grupo paulista no momento de sua 

criagao. Mas era devida sobretudo a propria 

organizagao da Companhia submetida de fa- 

to e de direito ao Estado escravista. Dai 

seu aparente descaso, na medida em que ti- 
nham seus interesses garantidos" (p. 51). 

Desse modo, embora o Autor considere a 
estrada de ferro uma "inversao escravista", 

nao e ela feita pelos senhores de escravos: 

o Estado e os comerciantes e banqueiros as- 
sumem, a rigor, a criagao dessa filha bran- 

ca de mae preta. 

A complexidade da interpretagao de Almir 
El-Kareh, patente no exemplo acima, ja se 

delineia no primeiro capitulo em que pro- 

cura situar a tematica em termos de modo 

de produgao e formagao social. Admite, en- 
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tao, que o modo de produgao "colonial" es- 

cravista, dominante na formagao social bra- 

sileira, a um tempo e subordinado ao capi- 

tal industrial, ou seja, ao modo de produgao 

capitalista dominante no piano mundial; e 

submete a seu dommio o modo de produgao 

capitalista brasileiro, representado por em- 
presas como a D. Pedro II, as empresas de 

servigos, os bancos fundados em torno de 
1850. Vale reproduzir alguns trechos con- 

clusivos da obra. Assim se refere as empre- 
sas capitalistas: 

"Surgidas de um impulso externo, mas co- 
mo resposta do Estado escravista que Ihes 

dispensava subvengoes, garantias de juros, 
ajudas, alem de estar presente no ato mes- 
mo de sua criagao, a maioria de nossas em- 

presas capitalistas nao podia prescindir des- 
ses favores e de sua protegao. 

"A dependencia de nossas atividades 

capitalistas ao Estado escravista se acen- 
tuou a partir do momento em que, deflagra- 
da a onda de negocios e especulagao, dando 

a nossa economia um novo carater e um no- 

vo ritmo, proprios do capitalismo, o governo 

brasileiro temendo nao poder controlar as 

forgas que ele proprio desencadeara, prefe- 
riu inibir a iniciativa privada e aprisionar 

dentro de seus valores retrogrades, a bur- 

guesia nascente" Conclui, entao, em rela- 
gao a Companhia D. Pedro II: 

"A Companhia da Estrada de Ferro D. Pe- 
dro II cumprira com o objetivo proposto no 
ato de sua criagao: reforgar o poder da clas- 

se dos senhores de escravos. Mas ao forta- 

lece-Ia, asfixiara a propria iniciativa empre- 
sarial capitalista e retardara o desenvolvi- 

mento do capitalismo no Brasil." (p. 141/2). 

As dificuldades presentes no texto, e evi- 

denciadas pelos argumentos citados, sao 
comuns nas analises da transigao do escra- 

vismo ao capitalismo no Brasil. No caso des- 
ta obra, parece-nos particularmente dificil 

entender como o modo de produgao capita- 
lista brasileiro, definido pelo Autor, pratica- 

mente desaparece diante da oposigao do 

Estado escravista as atividades de carater 

capitalista. A prdpria evidencia mostrada 

pelo Autor sugere interpretagao alternativa: 

a Companhia D. Pedro II, como empresa pri- 

vada, esteve ligada ao setor comercial e fl- 

nanceiro do Rio de Janeiro, vale dizer, ao 

capital mercantil fluminense. Este capital 

se beneficia pela implantagao da estrada de 

ferro e pode induzir o Estado a promove-Ia. 

Ao capital mercantil, acostumado a lucros 

obtidos pelo rapido giro de seus recursos, e 

estranho o investimento em ferrovias cujo 
retorno se faz apenas em longo prazo. Cre- 

mos assim poder justificar a estatizagao da 

D. Pedro II. Nao observamos a agao do Esta- 
do a Mmitar a agao da empresa privada, pelo 

contrario tenta mante-la durante longo tem- 
po. A propria iniciativa privada e que se de- 

sinteressa progressivamente do investimen- 
to em ferrovias, nao sendo mais possivel 

colocar no mercado do Rio de Janeiro as 

agoes da Companhia. £ estranho que o Au- 
tor nao leve em conta esta hipotese pois a 

historiografia recente vem insistindo na im- 
portancia de considerar o papel do capital 
mercantil e, em particular, no carater con- 

servador do capital mercantil do Rio de Ja- 

neiro. Nessa interpretagao alternativa, a 

estrada de ferro seria um investimento do 
capital mercantil sem caracterizar, no en- 

tanto, um modo de produgao capitalista bra- 
sileiro. O carater capitalista da ferrovia em 
si nao pode ser negado. Mas sua implanta- 

gao pode ser compreendida se nos lembrar- 

mos do ritmo desigual do desenvolvimento 
das forgas produtivas ao nivel mundial. Tra- 

ta-se de proposta bem mais simples e que 

evita dificuldades como as apontadas nesta 

resenha. 

Flavio Azevedo Marques de Saes 

FEA/USP 

NEGOCIAQAO COLETIVA: NOVAS DIMEN- 

SOES NAS RELAQOES TRABALHISTAS. Frank 

Havelick. Rio de Janeiro. Zahar. 1982. 

Desde sua organizagao na decada de 1930, 
o sistema de negociagao coletiva americano 
foi encarado como o meio eficaz de solvef 
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as disputas trabalhistas e, por conseguinte, 

de garantir a paz social. Todavia, os violen- 

tos conflltos economlcos e polfticos que as- 

solaram a sociedade americana, no penodo 

de 1968 a 1977, acabaram por irrvpor a esse 
sistema uma profunda modiflcagao. Os itens 

tradiclonais da negociagao coletiva referen- 

tes aos salaries, a duragao da jornada de 
trabalho e as condi(?6es basicas de trabalho 

mantiveram-se, mas novos temas foram co- 

locados na mesa de negociagao: polftica de 
Investimento, automagao, treinamento profis- 

sional, concorrencia estrangeira, qualidade 

de vida nos locals de trabalho, discriminagao 

racial, alcoolismo e varios outros. 

A partir deste pano de fundo, o livro co- 
ordenado por Frank Havelick constitui urn es- 

forgo para mostrar as novas dimensoes do 

sistema de negociagao americano que emer- 

giu dessa mudanga e as possibilidades que 

ele tern de enfrentar os novos desafios. Cin- 

co dessas dimensoes sao selecionadas e 

sobre cada uma delas dois autores expoem 

seu ponto de vista. 

Na dimensao "situagao do sistema" Hor- 

vitz examina os tragos basicos que marcaram 

a evolugao do sistema de negociagao coleti- 

va americano, desde seu inicio na "tumul- 

tuada decada de 1930". Embora consideran- 
do que o sistema tern uma viabilidade ine- 

rente, considera que ele nao tern consegui- 

do adaptar-se as novas exigencias de modo 

satisfatorio devido a falta de perspective his- 

torica daqueles que praticam a negociagao. 

0 reflorescimento da negociagao coletiva, 

para Horvitz, depende sobretudo do desen- 

volvimento de novos procedimentos coope- 

ratives entre empregados e empregadores, 

ajudados pela assistencia de terceiros — os 

"neutros" Winpsinger, no segundo artigo, 

analisa o papel da negociagao na elevagao 

da produtividade. Para ele, a introdugao de 

novos esquemas cooperatives, inclusive a as- 

sistencia dos "neutros" em vez de ajudar, 

prejudica o fortalecimento da negociagao. 
Faz uma demonstragao vigorosa das diversas 

formas como a negociagao contribuiu para o 

aumento da produtividade. Sua conclusao 6 

que a negociagao, por si so, nao assegura o 

aumento da produtividade, mas e uma con- 

digao necessaria para que se obtenham ga- 

nhos substanciais nessa area. Todavia, para 

que o sistema continue viavel, "seus parti- 

cipantes e praticantes devem ampliar-lhe as 

dimensoes para que possa abranger seus 

crescentes problemas" 

Na "dimensao economica", sao abordadas 
as questoes da automagao e da inflagao. Pa- 

ra examinar a primeira, Theodore Kheel to- 

ma como exemplo a revolugao tecnologica 

que se operou na industria jornalistica no pe- 

nodo de 1963 a 1978. Para ele, a automagao 

gera um conflito fundamental entre os inte- 

resses de trabalhadores e de empregadores. 

Entretanto, Kheel acredita que esse confli- 

to pode ser superado pelo interesse comum 

das partes na manutengao da competitivida- 

de dos empregadores. Julga ainda que a ne- 

gociagao constitui um mecanismo para a in- 

trodugao ordenada de tecnologias poupadoras 

de mao-de-obra. No caso do impacto da es- 

tagflagao sobre a negociagao coletiva, Gleen 

Watts admite que aumentou a preocupagao 
dos sindicatos com a questao da seguranga 

no emprego. Mas, a despeito dessa inquieta- 

gao, e a perda de poder aquisitivo dos tra- 

balhadores que continua a comandar o pro- 
cesso de negociagao. Na verdade, diz exis- 
tir crescente preocupagao entre os trabalha- 

dores quanto a esse sistema ser impotente, 

nao apenas para garantir seu m'vel de vida, 

como ainda para impedir a corrosao de suas 

conquistas passadas. Para Watts, essa im- 

potencia existe e a forma de supera-Ia est^ 
em uma abertura do sindicato para o siste- 

ma politico. 

O problema da inter-relagao do sistema de 

negociagao com o process© politico e anali- 
sado de modo direto nos artigos de Benja- 

min Bailar e Albert Shanker. Ambos to- 

mam como base de sua analise a instituigao 

da negociagao coletiva entre funcionarios 

publicos: os trabalhadores do Servigo Postal 

no primeiro caso e os professores do Esta- 

do de Nova lorque no segundo. Os dois de- 

fendem a negociagao coletiva e concordam 
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quanto a tendencia de "repolitizagao" do sis- 

tema. Mas atribuem significado radicalmen- 

te diferente a essa tendencia. Para Bailar, 

o sucesso da negociagao coletiva depende 

fundamentalmente da capacidade de mante-la 
livre de interferencias externas, especial- 

mente do sistema politico que, para ele, te- 

ria um efeito perturbador. Em contraposigao, 

Shanker v§ no envolvimento politico dos sin- 

dicatos um meio necessario nao apenas 

quanto ao fortalecimento da negociagao, mas 

tambem no que se refere a consecugao de 

muitos objetivos inatingiveis pela negocia- 

gao. 

Na quarta segao, Sol Chaikin e Malcom 
Denise avaliam o impacto das novas forgas 

economicas internas e externas sobre o sis- 

tema de negociagao coletiva. O primeiro 

considera que esse efeito e desestabilizador. 
Sua tese e que a negociagao coletiva e to- 

talmente impotente para enfrentar esse efei- 
to, ja que ele resulta de forgas que estao 

fora do ambito de atuagao deste sistema. O 

controle dessas forgas depende do ataque 
em varias areas. Na frente politica, envol- 

veria um programa macigo de esclarecimen- 

to do publico americano atraves da propa- 

ganda e da aprovagao de leis protecionistas. 
Na frente economica, implicaria a execugao 
de um programa de reorganizagao industrial 

com vistas ao aumento da produtividade. Ja 

Denise julga que essas forgas, ao propicia- 

rem uma melhor racionalizagao na distribui- 
gao do trabalho e do capital, servem para 

promover o sistema de negociagao coletiva. 

Reconhece que as empresas multinacionais, 
ao participarem de muitos mercados nacio- 

nais, conseguem muitas economias de esca- 
la devido as vantagens comparativas de re- 

cursos e mao-de-obra com que podem con- 
tar. Entretanto, ele acredita que essa pe- 

netragao das multinacionais em varies pai- 
ses e importante estimulo para o fortaleci- 
mento sindical e a ampliagao do processo de 

negociagao, podendo inclusive favorecer o 

fortalecimento de organizagoes sindicais in- 
ternacionais. 

Na ultima segao, Ernest Green e Jerome 

Rosow apontam alguns dos tragos que o 

novo sistema de negociagao americano deve- 

ria incorporar. Na concepgao de Green, a 

negociagao coletiva tern uma importancia 

crucial para o alcance de novos objetivos 

sociais, especialmente no que respeita ao 

desenvolvimento de uma politica de pleno 

emprego. Considera que o processo de ne- 

gociagao e a moldura adequada para a for- 

mulagao de politicas de combate ao desem- 
prego mediante a adogao de medidas que 

permitam uma expansao maciga do emprego 

publico e a melhoria da qualificagao profis- 

sional dos trabalhadores. Para Rosow, as 

novas questoes colocadas na mesa de ne- 

gociagao tern um carater nitidamente quali- 
tativo em comparagao com a enfase quanti- 

tativa que antes apresentavam. As reivin- 

dicagoes sindicais hoje tendem a incidir com 

mais forga sobre os aspectos qualitativos 

dos locais de trabalho, como a melhoria das 

relagoes pessoais, flexibilidade de horario, 

redugao da semana de trabalho, lazer, modi- 

ficagao nas relagoes de autoridade. Aspec- 

tos esses que estariam a exigir uma nova 

abordagem por parte das organizagoes sin- 
dicais. 

Esses comentarios, portanto, deixam claro 
que o sistema de negociagao coletiva ame- 

ricano continua sendo o principal mecanis- 
mo institucional para a solugao dos confli- 

tos trabalhistas e para a elevagao do nivel de 

vida dos trabalhadores. Entretanto, os mes- 
mos autores evidenciam que o funcionamen- 

to desse sistema nao e garantia definitiva, 

nem da propalada paz social, nem de con- 

servagao e ampliagao das conquistas dos 

trabalhadores. 

De fato, o debate que se estabelece ao 

longo de todo o livro volta-se exatamente 
para a descoberta de alternativas que permi- 

tam enfrentar os novos conflitos de interes- 
se que emergem do mundo do trabalho. Em- 

bora alguns desses articulistas continuem 

acreditando que essa solugao deva ser bus- 
cada na negociagao coletiva, outros julgam 

que esta, isolada, e insuficiente para ga- 

470 



RESENHAS E REGISTROS 

rantir o sucesso de tao grande empreitada. 

Neste sentido, postulam uma abertura para 

o sistema politico como uma forma de revi- 
gorar a negociagao e de suprir-lhe as defi- 
ciencias. Na verdade, essa abertura e seus 

efeitos positives ou negatives sobre o sis- 

tema americano de negociagao coletiva e a 
questao basica que permeia todos os artigos 

e que serve de divisor de aguas entre as 
posigoes ideologicas dos dez autores. 

Na situagao de indigencia bibliografica 

que impera na area das relagoes de traba- 

Iho no Brasil, especialmente no que se re- 

fere a negociagao, o livro de Havelick cer- 
tamente representa uma contribuigao impor- 

tante: tanto porque apresenta elementos de- 
molidores de urn tipo de atitude apologeti- 

ca, que ve no sistema americano de nego- 
ciagao coletiva urn verdadeiro Jardim do 

£den para a convivencia entre capital e tra- 

balho, como pelos estimulos que pode ofe- 

recer no sentido de que urn numero cada 

vez maior de pesquisadores tomem essa te- 

matica como objeto de suas cogitagoes. 
Ainda mais em urn momento em que surgem 

sinais alvissareiros de que finalmente se 

comega a romper no Brasil a camisa-de-forga 

do corporativismo administrative, que, ao 
amordagar a liberdade sindical, atrofiou a ne- 

gociagao coletiva. Negociagao esta que e 
urn mecanismo basico na mediagao de inte- 

resses entre capital e trabalho em uma so- 

ciedade democratica. 

Manoel Cabral de Castro 

FIPE/USP 

DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO BRA- 
SIL — ENSAIOS SOBRE A CRISE. Luiz G. M. 

Beluzzo & Renata Coutinho. (org.). Sao Pau- 
lo. Brasiliense. 1982. 

Este volume reune 8 artigos escritos por 

professores da Unicamp entre 1977 e 1981, 
a maioria deles em co-autoria. 

Grosso modo, os artigos podem ser sub- 

divididos em tres grandes conjuntos na or- 
dem em que aparecem no livro: nos dois ar- 

tigos iniciais procura-se mostrar o desenvol- 

vimento observado nas economias capitalis- 

tas avangadas nos ultimos 40 anos, o que 

permite situar a economia brasileira na con- 

iuntura internacional. O segundo conjunto 

composto pelos tres artigos subsequentes 

privilegia em sua analise a economia brasi- 

leira na sua conjuntura mais recente, mos- 

trando-a apos uma retrospectlva das tres 

ultimas decadas. Os tres ultimos artigos 

tratam, de diferentes maneiras, dos temas 

Estado, politica economica e crise. Como 

se pode depreender da leitura, a materia co- 

mum aos textos apresentados e a tentativa 

de explicagao do recente desenvolvimento 

da economia brasileira, passo anterior e. 

portanto, necessario para que se possa com- 
preender a crise atual. 

Os dois artigos iniciais, escritos por Bel- 

luzzo e Coutinho (1977 e 1979) fazem parte 

do primeiro conjunto a que fizemos referen- 

cia. Os autores nos fornecem uma visao ge- 

ral do desenvolvimento capitalista mundial 
nas ultimas duas decadas procurando expli- 

citar as principals formas de manifestagao 

da crise atual: o crescimento persistente do 
nivel de pregos ao mesmo tempo em que se 
intensificaram os circuitos financeiros. Pa- 

ra isto os autores remetem-se as transfor- 

magoes observadas no pos-guerra, procuram 
mostrar qual o padrao de desenvolvimento 

dominante, em que tipo de industria fun- 

dou-se a acumulagao, qual a base tecnologi- 

ca. Alem disso fornecem um quadro do sis- 

tema financeiro internacional consideran- 

do-se tambem o papel do Estado. (Neste 

ponto devemos parabenizar a inclusao, no 

primeiro artigo e a titulo de "posfacio" de 

um texto escrito para A Gazeta Mercantil, 

por ocasiao dos 50 anos da quebra da Bolsa 

de Nova York, uma vez que e escassa a pro- 

dugao de artigos referentes a este episodic). 

Os autores analisam nao so as economias 
avangadas, mas como esta influenciou a in- 
dustrializagao na periferia. Nao se pode di- 

zer que os dois artigos contenham diferen- 

gas substanciais. Na verdade estas se si- 

tuam ao m'vel das informagoes fornecidas e 

da forma de apresentagao dos dois artigos. 
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Em ambos pode-se notar o gosto dos auto- 

res pelo privilegiamento das questoes ditas 

estruturais: mostrar qual o padrao de desen- 

volvimento das economias que tern por obje- 

to de analise, e quais as dificuldades decor- 

rentes deste padrao. 0 entendimento do 

capitallsmo contemporaneo como "capitalismo 
monopolista de estado" significa entre ou- 

tras coisas dizer que as tensoes decorrem 

da confrontagao entre o capital financeiro e 

o capital industrial, e que a concorrencia se 

da entre grandes blocos de capitals. Se o 
leitor tiver familiaridade com esta matriz 

teorica, aproveitara mais que as informagoes 

contidas nos artigos. 

O segundo conjunto, composto pelos arti- 

gos de Serra, Tavares, Belluzzo e Cardoso de 
Mello, trata mais especificamente do desen- 

volvimento capitalists no Brasil: o artigo de 
J. Serra (1981) e o mais longo dos tres, re- 

toma as principals modificagoes ocorridas 
na economia brasileira desde o pos-guerra. 

A partir de varios indicadores tais como ren- 

da interna segundo ramos de atividade, va- 

lor da produgao das exportagoes, distribui- 

gao, composigao das exportagoes, distribui- 

gao da Populagao Economicamente Ativa, o 
autor mostra as profundas mudangas ocor- 

ridas na economia brasileira nos ultimos 40 
anos. Outra sessao do artigo destina-se a 

analisar os varios ciclos deste desenvolvi- 

mento (1947/62; 1962/67; 1967/73; 1973/80): 

procura mostrar em que se baseou nos dife- 
rentes pen'odos o crescimento e como se 

formaram as condigoes propicias a desace- 
leragao. Este artigo e valioso em informa- 

goes que se encontram sistematizadas e 

apresentadas numa linguagem muito clara, 
sendo tambem acessivel ao leitor nao tao 

familiarizado com a matriz teorica dos au- 
tores. 

Os dois outros artigos escritos por Tava- 

res e Belluzzo (1978) e Belluzzo e Cardoso 
de Mello (1977) tratam do periodo mais re- 

cente ultimos 15 anos. Em ambos pro- 

cura-se explicitar as razoes da recuperagao 

ocorrida apos 67, no periodo conhecido co- 
mo milagre" e a desaceleragao que sj se- 

guiu. Enquanto o artigo de Belluzzo e Tava- 

res mostra as formas de manifestagao da 

crise (inflagao e especulagao financeira) o 

artigo de Belluzzo e Cardoso de Mello centra 

sua analise nas raizes estruturais da crise. 

Em ambos e imprescindivel que o leitor co- 

nhega o arcabougo teorico que os sustenta, 

sob o risco de que tais artigos paregam, aos 

olhos do menos informado, como uma jus- 

taposigao de frases hermeticas e de genera- 

lidades que pouco explicam. 

Tratemos agora do ultimo conjunto de ar- 

tigos. O texto de Coutinho e Belluzzo e for- 

mado por dois outros artigos dos mesmos 

autores escritos em 1980 e 1981. Encontra- 

mos af uma serie de informagoes a respeito 

das medidas de politica economica no pe- 

riodo 74/81, ou melhor, das medidas na area 

economica, porque a inconsistencia entre as 

medidas e as metas desautoriza o uso da 

expressao "politica economica" para o pe- 

riodo, como alias ressaltam os autores logo 

no inicio do artigo. Infelizmente a leitura 

do texto nao e das mais agradaveis, fato que 

talvez se deva ao conteudo, mas que em 

boa medida pode advir da forma pela qual 

foram juntados os dois textos originais. De 

qualquer forma, alem da abundancia de in- 

formagoes sobre o periodo o artigo se des- 
taca por ter avangado algumas ideias que 

vemos, com tristeza, se realizarem. Os au- 

tores anunciavam ali que a persecugao do 

equilibrio orgamentario levaria a novas redu- 

goes do gasto publico e portanto agravamen- 

to da recessao. Da mesma forma, mostra- 

vam a perspectiva de agravamento das insol- 

vencias das pequenas e medias empresas, 
que hoje deixou de ser perspectiva. 

O artigo de Braga (1981) sobre orgamento 

das estatais e politicas economica vem a 

proposito, nesse momento onde transparece 

a ignorancia sobre o tema. Finalmente o ar- 

tigo de Lessa e Dain (1980), diferencia-se 

dcs demais por nao se referir a aspectos 

conjunturais da economia brasileira e talvez 

seja o que esta mais de acordo com o titulo 

do livro e menos com o subtitulo. 
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A obra em pauta merece portanto a aten- 

q§o do leitor. Ilustra a produgao intelectual 

de um centro de estudos de economia no 

Brasll, a Unicamp. £ possivel perceber, atra- 

v6s da leitura, como estes cientistas enten- 

dem o desenvolvimento capitalista no Brasil 

e a crise atual. Ainda que o leitor nao Con- 

corde com a analise podera se beneficiar 

das informagoes fornecidas. 

Zelia M. Cardoso de Mello 

FEA/USP 
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