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APHESEKTAgAO 

O Escritório da CEPAL no Brasil apresenta mais un livro da 
sèrie ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO, tratando temas atuais e 
relevantes para o debate do processo de desenvolvimento 
brasileiro. *J 0 presente documento contém dois ensaios, 
discutindo questòes de autonomia tecnològica no contexto das 
relaijòes económicas internacionais. 

/ 

O ponto em comum entre os dois trabalhos é a ènfase no 
progresso tecnològico para o desenvolvimento. Neste sentido, os 
dois autores concordam quanto à necessidade de se estabelecer, em 
paises democráticos, através de ampio debate interno, un consenso 
nacional sobre a prioridade do desenvolvimento tecnològico 
generalizado para o efetivo desenvolvimento econòmico e social 
dos paises. 

O traballio de CELSO AM0RIM revé a experiencia brasileira do 
estabelecimento de sua indùstria de informática, à luz das 
experiéncias contrastantes dos países da América Latina e dos 
países asiáticos; e, analisa as pressòes dos Estados Unidos para 
a mudanga das regras jurídicas que norteiam o sistema de comércio 
internacional. O uso das rela^oes de poder entre nagòes é 
discutido a partir das pressòes dos Estados Unidos sobre o 
Brasil, entre outros, inibindo o desenvolvimento tecnológico 
nacional. O autor também discute o papel do Estado neste processo 
de desenvolvimento tecnológico. As experiéncias do Japáo, da 

*j os outros livros já publicados sao: 1. 0 Sistema Empresarial 
Público no Brasil: Gánese e Tendencias Atuais (Enrique 
Saravia, 1988); 2. Modelo Multisetorial CEPAL/IPEA para o 
Brasil (Guilherme Gomes Dias, Márcio Gomes Pinto Garcia, 
Fábio Giambiagi e Juan José Pereira, 1988); 3. Proieto 
CEPAL/MPAS. A Política Social em Tempo de Crise/Articulapao 
Institucional e Descentralizacáo (vol.I): Reflexdes sobre a 
Natureza do Bem-Estar (Sulamis Dain, Wanderley Guilherme dos 
Santos, Liana Aureliano, Sónia Miriam Draibe e Paulo Renato 
Costa Souza, 1989); e 4. Pro-jeto CEPAL/MPAS (vol.II): 
Financiamento das Políticas Sociais no Brasil (Sulamis Dain 
e Adolfo Furtado). 



República da Coréia e dos Estados Unidos demonstram que, em todos 
eles, o Estado exerceu e continua a exercer um papel fundamental 
na definigáo e implementagáo das estratégias de mudanzas 
tecnológicas e económicas. O trabalho concluí que, para fazer 
frente às pressóes políticas internacionais num regime 
democrático, a sociedade nacional deve procurar formar urna ampia 
coligagáo, que sustente um programa de desenvolvimento 
tecnológico nacional. Da mesma forma, para que seja possivel a 
celebragào de acordos de cooperado regional, é necessàrio um 
trabalho de conscientizagáo, a nivel nacional, dos povos 
latino-americanos. 

VIVIANNE VENTURA propóe a discussáo da fase atual de 
expansáo da economia mundial, como conseqüéncia do esgotamento de 
um padrào de crescimento e da transigào a outro diferenciado. A 
autora sugere que o primeiro padrào foi baseado ñas industrias 
originadas no final do século passado e inicio do século atual 
(automobilistica, metal-mecánica, química de base, elétrica, 
etc.) e no sistema de produ?ào em massa a elas relacionado. Em 
contraposigáo, o segundo padrào está relacionado às 
indústrias intensivas em conhecimento (farmacèutica, 
telecomunicagòes, programas de computador, etc.) e tecnologias de 
informagáo, com um sistema de produgáo altamente flexível e 
elevada capacidade de internacionalizado. Questòes relativas às 
relagòes internacionais sào, também abordadas. O trabalho discute 
a passagem de um período onde a hegemonía dos Estados Unidos era 
evidente, dados os diferenciáis tecnológicos entre este país e os 
outros países desenvolvidos, para outro período. Neste, um grande 
número de países concorrem nos mercados internacionais, tanto os 
países desenvolvidos, como os novos parceiros comerciáis, 
representados pelos países de industrializado recente (NICs). As 
pressóes internacionais para mudanpas no regime jurídico no 
comércio internacional sào também discutidas. Neste contexto de 
politica internacional, a autora sugere que países como o Brasil 
tèm realmente que forgar a passagem e lutar nos foros 
internacionais para que lhes seja respeitado o direito de decidir 

8 



sobre o uso dos seus recursos humanos e materiais; e para que o 
sistema de comércio internacional seja alterado, náo para manter 
o status quo, favorecendo os países desenvolvidos, mas para 
diminuir os desequilibrios entre estes e os países em 
desenvolvimento. 
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PR3SEWTACIQM 

La Oficina de la CEPAL en el Brasil presenta un nuevo libro 
de la serie ECOEÍOHIA S DESEWVOLVIMEHTO, con temas actuales, para 
favorecer la discusión sobre el proceso de desarrollo brasileño.a/ 
El presente documento contiene dos ensayos, que discuten materias 
relacionadas con la autonomía tecnológica en el contexto de las 
relaciones económicas internacionales. 

El punto en común entre ambos trabajos es el hincapié que se 
hace en el progreso tecnológico para el desarrollo económico y 
social de un país. En ese sentido, los dos autores están de 
acuerdo sobre la necesidad de que se establezca, a través de un 
amplio debate interno, un consenso nacional en que se dé énfasis 
a la prioridad del desarrollo tecnológico generalizado para que 
se lleve a cabo y se avance el desarrollo económico y social de 
los países. 

El trabajo de CELSO AMORIM revisa la experiencia brasileña 
de la creación de su industria de informática, comparándola con 
las experiencias divergentes entre los países de América Latina y 
los Asiáticos; y analiza las presiones de los Estados Unidos para 
forzar el cambio de las reglas jurídicas que orientan el sistema 
de comercio internacional. En él, el uso de las relaciones de 
poder entre naciones es abordado, a partir de las presiones de 
los Estados Unidos sobre el Brasil, entre otros países, para 
inhibir su desarrollo tecnológico. El autor analiza, también, el 
papel del Estado en este proceso. Los ejemplos tomados de las 

*/ Los otros libros publicados son: 1. O Sistema Empresarial 
Público no Brasil: Génese e Tendéncias Atuais (Enrique 
Saravia, 1988); 2. Modelo Multisetorial CEPAL/IPEA para o 
Brasil (Guilherme Gomes Dias, Márcio Gomes Pinto García, 
Fábio Giambiagi y Juan José Pereira, 1988); 3. Proieto 
CEPAL/MPAS. A Política Social em Tempo de Crise/Articulacáo 
Institucional e Descentralizacáo (vol.I): Reflexóes sobre a 
Natureza do Bem-Estar (Sulamis Dain, Wanderley Guilherme dos 
Santos, Liana Aureliano, Sónia Miriam Draibe y Paulo Renato 
Costa Souza, 1989); y 4. (vol.II): Financiamento das 
Políticas Sociais no Brasil (Sulamis Dain y Adolfo Furtado). 



experiencias del Japón, de la República de Corea, y dé los 
Estados Unidos demuestran que en todos ellos el Estado ejerció y 
sigue ejerciendo un papel fundamental en la definición y 
implementación de las estrategias de cambios tecnológicos y 
económicos de dichos países. El autor concluye que para hacerle 
frente a las presiones políticas internacionales, en el marco de 
un régimen democrático, la sociedad nacional debe formar una 
amplia coalición que apoye un programa de desarrollo tecnológico 
nacional. Asimismo, para que sea posible la celebración de 
acuerdos de cooperación regional, es necesario un trabajo de 
conscientización, a nivel nacional, de los pueblos 
latinoamericanos. 

El trabajo de VIVIANNE VENTURA se propone a discutir la fase 
actual de expansión de la economía mundial teniendo en cuenta el 
agotamiento de un padrón de crecimiento y la transición para un 
otro. Se sugiere que el primero de estos padrones de crecimiento 
se fundamenta en las industrias originarias del final del siglo 
pasado y del inicio del actual (automotriz, metal-mecánica, 
química de base, eléctrica, etc.) y en el sistema de producción 
en masa relacionado con ella. En cambio, el segundo se 
relaciona con las industrias intensivas en conocimiento 
(farmacéutica, telecomunicaciones, programas de computadores, 
etc.) y con las tecnologías de información en un sistema de 
producción altamente flexible y con una elevada capacidad de 
internacionalización. Los problemas relativos a las relaciones 
internacionales son también abordados. El trabajo discute el paso 
desde un periodo en el cual existia una hegemonía evidente de los 
Estados Unidos, con grandes diferencias tecnológicas entre este 
pais y los otros países desarrollados, hacia otro periodo. En 
éste, un gran número de países compiten en los mercados 
internacionales, sean los países desarrollados como los países de 
industrialización reciente (NICs). Las presiones internacionales 
para cambiar el régimen jurídico del comercio internacional son 
también discutidas. En este contexto de política internacional, 
la autora sugiere que países como el Brasil tienen que abrirse 
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camino y luchar en los foros internacionales para que sea 
reconocido su derecho a decidir sobre el uso de sus recursos 
humanos y materiales; para que el sistema de comercio 
internacional sea alterado, garantizando que los cambios que en 
él se efectúen sean en el sentido de la disminución de los 
desequilibrios entre países desarrollados y en desarrollo y no 
para el mantenimiento del status quo, que favorece a aquellos. 
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PREFACE 

The ECLAC Office in Brazil presents another book of the 
collection ECOWOMX& E DESEftVOLVIHENTO, covering current topics of 
the debate on the process of Brazilian economic development.£/ 
The present volume includes two essays which discuss matters 
related to technological autonomy in the context of international 
economic relations. 

The two papers have in common the emphasis on technological 
progress for the economic and social development of one country. 
Moreover, the two authors agree with the need to establish a wide 
consensus, through a national debate, on the priority for a 
general technological development if an effective economic and 
social development is to be achieved. 

The paper by CELSO AMORIM reviews the Brazilian experience 
of creating its informatics industry, in the light of the 
contrasting experiences of Latin American and Asian countries; 
and it analyses the pressures exercised by the United States to 
change the legal rules which regulate the international trading 
system. The use of power relations among nations is discussed and 
illustrated by the political pressures put by the United States 
against Brazil, among other countries, to prevent its 
technological development. The author also discusses the role of 
the state in this process of technological development. The 
experiences of Japan, the Republic of Korea and the United States 
have shown that in all of them the state has played and continues 

*/ The other books are: 1. 0 Sistema Empresarial Público no 
Brasil: Génese e Tendéncias Atuais (Enrique Saravia, 1988) ; 
2. Modelo Multisetorial CEPAL/IPEA para o Brasil (Guilherme 
Gomes Dias, Márcio Gomes Pinto Garcia, Fábio Giambiagi and 
Juan José Pereira, 1988); 3. Proieto CEPAL/MPAS. A Política 
Social em Tempo de Crise/Articulacáo Institucional e 
Descentralizacao (vol.I): Reflexóes sobre a Natureza do Bem-
-Estar (Sulamis Dain, Wanderley Guilherme dos Santos, Liana 
Aureliano, Sónia Miriam Draibe and Paulo Renato Costa Souza, 
1989); and 4. (vol.II): Proieto CEPAL/MPAS: Financiamento 
das Políticas Sociais no Brasil (Sulamis Dain and Adolfo Furtado). 



to play a fundamental role in the definition and the 
implementation of the strategies for technological and economic 
changes. The author concludes that, in order to face up to the 
international political pressures within a democratic regime, the 
national society should attempt to create a wide political front 
to support a programme of national technological development. 
Along the same lines, it is necessary an effort of consciousness 
raising of Latin American people for the effective implementation 
of regional cooperation agreements. 

The paper by VIVIANNE VENTURA suggests that the discussion 
of the current phase of the expansion of world economy could be 
framed in context of the exhaustion of one pattern of growth and 
the transition towards another pattern of growth. It is stated 
that the first pattern of growth was based upon the industries 
originated by the end of the last century and the beginning of 
this century (motorvehicles, machinery, chemicals, electrical 
goods, etc.) and upon the mass-production system related to these 
industries. It is also suggested that the second pattern of 
growth is related to the industries intensive in knowledge 
(pharmaceuticals, telecommunications, software, etc.) and to the 
information technologies. These new industries are endowed with a 
very flexible production system and an inherent capacity to 
integrate the international system of production and trade. 
Questions related to international relations are also dealt with. 
The paper discusses the transition from a period marked by the 
evident hegemony of the United States, given the great 
technological differences separating this country from the other 
developed countries towards a period of a highly competitive 
international economy. In this period, a large number of 
countries compete in the international markets: both the 
developed countries and the new trading partners, represented by 
the newly industrializing countries (NICs). The international 
pressures for changes in the legal system of the international 
trade are also summarized. In the international political 
context, the author suggests that countries such as Brazil must 
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force its way out and fight hard in the international fora to 
keep the right to decide upon the use of its human and material 
resources. Also, these countries should struggle for changes in 
the international trading system which could reduce the 
assymmetrioal situation between developing and developed 
countries instead of changes to maintain the status quo, which 
can only benefit the large economies. 
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PARTE Z 
QUEM TEM MEDO DE STEFAN ZWEIG? */ OU OS CAMIWBOS 

DA AUTONOMIA TECNOIiOGICA 
Celso Araoria 

Stefan Zweiq. escritor e pensador austríaco viveu no Brasil, 
no periodo que antecedeu & II Guerra Mundial. Impressionado 
com as potencialidades do pais, escreveu um livro, cu jo 
titulo ("Brasil, Pais do Futuro") é sempre citado (ás veses 
irónicamente), como símbolo de grandezas por alcanpar. 





"He asked me what were the usual causes or motives that made one 
country go to war with another. I answered, they were 
innumerable;... Sometimes our neighbours want the things which we 
have, or have the things which we want; and we both fight, till 
they take ours or give us theirs" ("A Voyage to the Country of 
the Houvhnhms". in "The Writings of Jonathan Swift", W.W.Norton, 
London, 1973). 

"The abuse of greatness is when it disjoins remorse from power". 
William Shakespeare, Julius Caesar Act II, Scene I. 

"Oh! Grandes e gravissimos perigos 
Oh! Caminho de vida nunca certo, 
Que aonde a gente póe sua esperanza 
Tenha a vida táo pouca seguranza!" 

Camóes "Os Lusladas". Canto I, estrofe 105. 

"Quoi quii en soit, le commerce, qui tend journellement â se 
mettre en équilibre, ôtant à certaines puissances lâvantage 
exclusif quélles en tiroient, leur ôte en même temps un des 
grands moyens quélles avoient de faire la loi aux autres" 
(J.J.Rousseau, Ecrits sur l'Abbé de Saint Pierre, in Oeuvres 
Complétés III, Gallimard, 1964). 

"Los humanos deben reinventar muchas cosas - desde aprender a 
caminar hasta el uso correcto del lenguaje -, y esta práctica 
intensiva de reinvención y re-creación es seguramente una 
condición necesaria, pero no suficiente, para la Subsecuente 
generación de genuina creatividad." (Albert O.Hirsctiman in La 
Economia Politica del Desarrollo Latinoamericano: siete 
ejercicios en retrospectiva, in El Trimestre Económico, Oct.-
Dic., 1987). 
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X„ I N T R O D U C O 

0 objetivo deste trabalho è analisar a questào do 
desenvolvimento tecnològico dos países do Terceiro Mundo, em anos 
recentes, a partir da experiencia brasileira. A motiva<?ào mais 
imediata para este estudo, com o enfoque aqui proposto, teve sua 
origen num seminàrio realizado sob os auspicios da Universidade 
de Campiñas sobre o Brasil no Século XXI, e que teve como um dos 
tópicos de debate o tema da autonomia tecnològica, necessidadee 
e possibilidades. A questáo da "necessidade" do desenvolvimento 
tecnológico pode parecer despicienda, & luz de tudo o que j& foi 
escrito a respeito nos manuais de desenvolvimento económico 1/ a 
ató mesmo do senso comum. Mas os baixos Índices de investimento 
en P6D 2/da maioria dos países em desenvolvimento e os modelos 
de crescimento baseados na exportapáo de manufaturas simples 
e/ou com pequeño valor agregado localmente tornam a discussáo 
sobre o tema oportuna, do ponto de vista econòmico. 3/ Por outro 
lado, as mudanzas no quadro geral das relagòes de forjas entre 
as grandes poténcias, em que o aspecto tecnológico desempenha um 

1/ De Marx a Schumpeter, os economistas tém destacado a 
importáncia da tecnologia no crescimento e modificado 
estrutural da economia. Em seu livro-texto sobre, o 
Desenvolvimento Econòmico, Charles KINDLEBERGER, dedica dois 
capítulos (o V e o X) a questòes ligadas á tecnologia (cf 
tradugáo portuguesa, Livraria Clàssica Editora, Lisboa, 
1960). 

2J A grande maioria dos países em desenvolvimento, á excepáo 
dos NICs asiáticos, gasta menos de 1% do PIB em pesquisa e 
desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, que è dos 
relativamente mais avanzados, investe algo em torno de 0,6%. 
Estas cifras contrastan com dispéndios da ordem de 2 a 3% 
nos países capitalistas avanzados e de mais de 4% na URSS. 

3/ As propostas de cria?áo de zonas especiáis de exportado 
baseiara-se, em larga medida, no pressuposto de que 6 
possivel lastrear o desenvolvimento na disponibilidade de 
recursos naturais e aào-de-obra barata. 



papel central, como se verá adiante, faz com que essa 
problemática adquira urna significado política, que nao tem 
escapado aos líderes de várias partes do mundo, inclusive ñas 
naedes em desenvolvimento. 4/ Assim, a perplexidade que se 
poderia gerar, a urna primeira leitura do titulo da referida mesa 
redonda, desfaz-se com a própria considerado dos fatos e 
tendéncias do mundo de hoje, bem como das propostas que estáo 
sobre a mesa - ou em alguns casos já em vias de implementado -

dos governantes de muitos paises em desenvolvimento (ZPEs, 
debate sobre informática, política industrial, etc...)- As 
possibilidades de desenvolvimento técnico, por seu turno, tém 
sido analisadas, geralmente, levando-se em conta variáveis de 
tipo económico, como taxa de poupan?a e dimensóes de mercado, ou 
sócio-cultural, como a existencia de valores propicios á 
formado de uma mentalidade empresarial. 5/ Critérios políticos 
- e especialmente de política internacional - tém sido pouco 
considerados, pela maioria dos analistas. 6/ Ora, se algum 

4/ O Presidente Reagan, ao lanzar um programa de apoio á 
pesquisa em supercondutores, citou - sem consciéncia de quem 
era o seu autor - o célebre aforismo de Bacon sobre poder e 
conhecimento (Discurso em 28.07.87). Entre nés, o Presidente 
Sarney deu uma formulado algo diferente, ao discursar, em 
17.04.86, por ocasiáo da sando da lei relativa ao I Plano 
Nacional de Informática. Na ocasiáo, disse o Presidente que 
a divisáo internacional do poder passa pela divisáo 
internacional do saber. Outros trechos do discurso aparecem 
citados em Peter EVANS, Declining hegemony and assertive 
industrialization: U.S. brazilian conflicts in the computer 
industry". 1988. Himeo. 

5/ Ver, por exemplo, o artigo de Fernando FAJNZYLBER, ao qual 
se fará referéncia, de forma detalhada, na Segáo II deste 
trabalho. 

6/ Uma excedo, certamente nao a única, á regra ¿ o artigo de 
Vivianne Ventura DIAS, "The old logics of the new 
international economic order, CEPAL Review. (37):105-121, 
Apr. 1989. Logo na introdugáo, a autora nos lembra que "The 
factor of power, so often neglected in the discussions of 
international economic cooperation, comes up distinctively 
when a country tries to change the international rules to 
maintain its competitive position as an industrial power". 
Em grande medida, o presente trabalho é uma explicitado 
dessa afirmado á luz da realidade atual. 
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ensinamento a experiencia brasileira recente encerra é justamente 
o de que o desenvolvimento tecnológico de um "pais emergente" 
enfrenta poderosas barreìras de natureza politica, origin&rias 
da resistencia das naçôes mais avançadas. Nao se pretende, com 
esta afirmaçâo, subestimar as dificuldades inerentes a um 
processo de desenvolvimento técnico e que estariam presentes 
mesmo quando nâo existissem obstáculos políticos. Mas tomando as 
coisas como elas sao, è destes obstáculos que advêm os maiores 
desafios. Como superâ-'los nâo è tarefa simples, que possa ser 
objeto de urna receita passada em termos exclusivamente técnicos. 
Questóes políticas exigem respostas políticas, que a pròpria 
sociedade tem de dar. Se, no presente estágio da América Latina, 
existem forças sociais suficientemente poderosas e articuladas 
para levar adiante um projeto de desenvolvimento tecnològico 
autònomo & algo difícil de afirmar, a priori. Mas a simples 
consciência de que o aglutinamento e articulaçâo dessas forças è 
indispensâvel para um tal projeto jâ è, no meu entender, um 
ganho importante. 
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i l o sscoMDarajo SBTIGSS I«iqoes 

Desde o saesor&vel ensaio de Raúl Prebisch, de 1949» que s@ 
sabe - ou dever-se-ia saber - que & incapacidad® de a América 
Latina absorver e/ou gerar progresso técnico devem-se imputar as 
causas de seu atraso relativo. Conforme sintetizou ua 
comentarista, o aspecto central da tese de Prebisch consiste na 
verificado de que "o dinamismo para o crescimento & fornecido 
pelo progresso técnico". 7/ E Osvaldo Sunkel, citando trechos do 
Estudo Económico da América Latina, preparado pela CEPAL sob a 
orientasáo de Prebisch, afirma que "[...] Prebisch coloca n® 
centro de sua an&lise o progresso técnico como a forpa dinámica 
d® transforaapao, modernizado e difusao do desenvolviment© 
capitalista". 8/ Também Fernando Fajnzylber inicia um estud© 
recente sobre a relac;ao Centro-Periferia recordando que, para 
Prebisch, a maior debilidad® das economías latino-americanas 
resultava da "'precariedad® d® absorver e incorporar ativamente o 
progresso técnico®3. J5/ Como é amplaiaente conhecido, Prebisch 
desenvolveu sua tese no contexto de urna critica abrangente do 
modelo latino-americano de crescimento, cujos pressupostos 
repousavam sobre as teorías ortodoxas das vantagens comparativas 

JJ Charles FRANKENHOFF, "The Prebisch Thesis; a Theory of 
Industrialism for Latin America", Journal of Interamerican 
Studies. 4(2)1962. A Tese de Prebisch foi exposta num 
memorando/ensaio enviado ao Secretàrio-Geral da ONU a 
reproduzido, sob a f o n a de artigo, em várias 
publicares,inclusive na Revista Brasileira de Economía, no 
mesmo ano, sob o titulo "0 Desenvolvimento da América Latina 
e seus Principáis Problemas®'. 

8/ Osvaldo SUNKEL, S3Lsb relaciones centro-periferia y la 
transnacionalización5', Pensamiento Ibero-Americano. 
jan./jun., 1987. 

2/ Fernando FAJNZYLBER, Las economías naoinduatrialea en el 
sistema centro-*parl£<arla á& los ochenta, ib. 



e da especializaçâo internacional do trabalho. Neste contexto, em 
que a defesa firme dos processos de industrializaçâo entâo em 
curso tinha especial importancia 10/. o complemento necessàrio à 
teoria da nâo-disseminaçâo do progresso técnico era a contestaçâo 
da premissa de que os beneficios deste progresso - senào eie 
pròprio - tenderiam a repartir-se de forma razoavelmente 
homogénea por toda a coletividade. Hanuseando séries estatisticas 
bastante extensas, Prebisch comprovou que isso nâo havia 
ocorrido. A conjugado destes dois aspectos - o papel central do 
progresso técnico e a repartido nâo eqttitativa dos seus 
beneficios - fornece a rationale teórica para a "critica", que a 
pràtica do desenvolvimento latino-americano já havia produzido, 
do modelo tradicional. A identificado das teses de Prebisch com 
a conclusào pràtica que elas implicavam em um momento especifico 
da Història da América Latina, i.e. a industrializado, terminou 
por obscurecer - nos debates públicos senào ñas discussóes 
académicas - seu aspecto central, quai seja, a énfase no 
progresso tecnológico. Em parte, o menor acento nesse aspecto nâo 
foi um fenómeno inocente: a apropriaçâo das teses da 
industrializado por forças sociais e económicas, que a eia se 
opunham, inicialmente 11/ levou a que se tentasse descaracterizar 
o elemento de busca de autonomia que estava implicito na defesa 
da industrializado. Embora isso ultrapasse em muito os objetivos 
e os limites desse trabalho, urna análise critica da 

10/ Sobre a luta política pela industrializado na América 
Latina e, em particular, no Brasil e o papel da CEPAL, ver, 
i.a. Celso FURTADO, A fantasia organizada. Paz e Terra, 
1985. 

11/ No Brasil, essas forças chegaram ao poder com o movimento 
militar de 1964, mas, jà entâo, os avanços industriáis eram 
muito grandes para serem revertidos. Por outro lado, desde 
meados da década de cinqttenta, o processo de 
industrializaçâo se fizera acompanhar de urna crescente 
penetraçâo de capitals estrangeiros. Sobre os vários embates 
políticos que caracterizaram esse periodo de afirmaçâo do 
pals como urna naçâo em vias de industrializaçâo, ver, i.a., 
Thomas SKIDMORE, Politics in Brazil, 1930-1964; An 
Experiment in Democracy. Oxford University Press, 1967. 
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industrializado d a América Latina deveria deter-se, a exemplo do 
que propugnava Prebisch, na evolupáo das relac&es de troca entre 
os produtos manufaturados exportados pela regiáo e os bens (e 
servidos) por ela importados. £ bem possivel que, mesmo nos 
casos relativamente exitosos, como o do Brasil, se venha a 
constatar tendéncias similares ás detectadas, há quatro décadas, 
nos termos de intercámbio entre produtos industriáis e 
matérias-primas e alimentos, e que inspiraram os defensores da 
industrializado- U ma indicado neste sentido parece residir na 
decrescente participado no comércio internacional dos produtos 
que a América Latina exporta em relado aos que a regiáo importa 
do resto do mundo. A evolu<?áo dessas proporqoes, assinalada em 
urna recente conferencia do Embaixador do Brasil junto ao 
GATT 12/. é certamente um indicio de que, mais urna vez, a 
América Latina e, em particular, o Brasil deixaram escapar o 
motor dinámico do processo, que é o progresso técnico, para 
ficar apenas com sua casca industrial. A comprovado de tal 
hipótese, para cuja validado estatistica falecem-me dados e 
competencia, deixaria claro que, em um dos seus aspectos 
centráis, pelo menos, a industrializado teria falhado, nao 
garantindo á América Latina urna inserpáo adequada ñas linhas 
internacionais de comércio, e deixando de assegurar, á regiáo, a 
passagem a urna posido em que o valor agregado internamente á 

12/ Rubens RICUPERO. O Brasil e o futuro do comércio 
internacional in Conferéncia pronunciada em seminário 
organizado pelo Instituto Fernand Braudel. Sao Paulo, 1988. 
mimeo. Analisando dados do GATT, Ricupero afirma que "o 
desempenho da América Latina foi dos mais mediocres [... ] 
contra a média de crescimento mundial em valor de 3% para o 
periodo 80/87 e de 16,5% para 87, a América Latina 
apresentou cifras de -7 e 8%, respectivamente". Ricupero 
cita, ainda, outros dados do GATT, que, possivelmente, 
relacionam-se com os anteriormente citados e que vém de 
encontro á suposipáo referida no corpo do texto. Diz ele: 
"[...] duas observares falam por si mesmas. A primeira é 
que o volume do comércio em produtos eletrónicos (atualmente 
12% do comércio de manufaturas) cresceu duas vezes mais que 
o intercámbio mundial de manufaturados no ano passado. A 
segunda é que, em contraste, o volume do comércio de apo (5% 
do total) declinou moderadamente". 
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produçâo tivesse urna dinámica comparàvel à dos paises 
desenvolvidos. 

Nao & gratuito, portanto, que estudos recentes sobre o 
desenvolvimento latino-americano tenham voltado a enfatizar o 
nùcleo tecnològico da tese de Prebisch. A experiencia, com maior 
éxito, de certos paises asiáticos, a começar pelo Japào - cujo 
caminho vai sendo seguido, com naturais ajustes pelos chamados 
"tigres" - obrigou a que se repensasse em profundidade o modelo 
latino-americano e se tentasse identificar a raiz do seu 
insucesso relativo. Por outro lado, tem-se verificado um 
interesse crescente em aprofundar o conhecimento sobre os modelos 
asiáticos, o que tem contribuido para desfazer-se a falsa idéia, 
disseminada com urna insistencia nada ingènua, de que tais paises 
seriam o paraíso do liberalismo e que o seu crescimento se 
explicarla por urna énfase exclusiva na exportaçâo, aliada a urna 
total liberdade para os capitais estrangeiros. Ao contràrio dessa 
idéia, o modelo asiàtico (o japonés tanto quanto o coreano e, em 
menor escala, o de Taiwan) confirma, muito mais que desmente, o 
pensamento de Prebisch de que "em parte alguma do mundo, 
inclusive os Estados Unidos, a assimilaçâo do progresso tècnico á 
vida económica de um pais se deu comò um processo espontáneo 
[...] (tal progresso) requer medidas explicitas de proteçâo ("it 
requires nurturing") 13/. 

Antes de passar à análise dos fatores políticos que 
determinan a necessidade e a possibilidade do desenvolvimento 
tecnològico, creio interessante referir-me resumidamente a très 
ensaios publicados em ediçâo de janeiro/junho de 1987 da revista 
"Pensamiento Iberoamericano", dedicada á problemática das 
relaçôes centro-periferia. Como já mencionei anteriormente, 
embora com enfoques nâo inteiramente coïncidentes, como se verá, 

13/ apud FRANKENHOFF (op.cit.). A citaçào provém do artigo de 
Raúl PREBISCH, "Interpretaçâo do processo de desenvolvimento 
económico", Revista Brasileira de Economia, mar, 1951. 
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os trés autores (Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrar © Fernando 
Fajnzylber) 14/ assinalam a iaportáncia central do elemento 
tecnológico para a compreensáo daquelas rela^óes. 

"La propagación universal del progreso técnico desde los 
países originarios al resto del mundo ha sido relativamente lenta 
e irregular [... ] desde la revolución industrial [... ] las nuevas 
formas de producir en que la técnica ha venido manifestarse 
incesantemente sólo han abarcado una proporción reducida de la 
población mundial". Com essa citado do Estudo Económico de 1949, 
Sunkel retoma a tese de Prebisch, para desenvolvé-la, á luz do 
que intitula "o novo tipo de sistema global", originado pela 
"expansáo mundial do capitalismo oligopólíco". Sunkel expressa a 
opiniáo de que a internacionalizad0 dá produ?áo de manufaturas s 
dos servidos S a "mudanza mais importante" das últimas quatro 
décadas. Ao analisar o papel das empresas multinacionais, neste 
contexto, enfatiza urna estreita ligado com o Estado nos países 
de origem (sobretudo mediante as compras govarnamenta is) a 
assinala que tais companhias reservam para o pais-sede (i.e. a 
matriz) "as funpóes de inovado" (de produtos, processo, 
publicidade). Finalmente, o autor salienta que as empresas 
multinacionais demonstraran-se capazes de "cooptar" as 
estratégias de industrializado baseadas na substituido de 
importa?óes e promodo de @xporta?óes de vários paises 
latino-americanos. Sempre inspirado em Prebisch e no papel 
atribuido por este ao progresso técnico como "eixo central em 
torno do qual gira a interpretado do fenómeno do 
desenvolvimento", Sunkel procura mostrar que a maneira como o 
Japáo assimilou os modos ocidentais de produzir contrasta com o 
processo de industrializado da América Latina. Distingue, 

14/ Os artigos de SUNKEL ® FAJNZYLBER foraa citados 
anteriormente (cf. notas 8 e 9). Aldo FERRER, "El Sistema 
centro-periferia y la politica económica. Una ilustración 
sobre el caso argentino". Pensamiento Iberoamericano 
(loc.cit.). Todas as próximas citapóes destes autores 
referem-se aos artigos mencionados. 
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assim, os modelos de cresclmento "a partir de dentro" (como o 
Japào e, mais recentemente, a Corèia) , baseados numa 
reestruturapào da oferta, mediante a "assimilado" do progresso 
técnico, dagueles que se voltam "para dentro" (com ènfase, 
portanto, em padròes de demanda imitativos dos paises 
desenvolvidos e concentrados nas classes de alta renda), 
seguidos pela América Latina. Sunkel refere-se à "encruzilhada 
histórica" vivida pela América Latina ao final dos anos 50, 
inicio dos anos 60, antes da "vitória" do modelo "voltado para 
dentro", quando a indùstria ainda era predominantemente 
nacional, e contrasta a resposta dada pela América Latina com as 
do Japào, Corèia e Taiwan, definidas como "um notável esforco de 
acumulad0 e contendo do consumo supèrfluo, uma preocupado 
prioritària pela assimilad° e adaptado de tecnologia dos 
centros [... ] uma orientado muito seletiva na substituido de 
importacòes e na penetrado dos mercados mundiais, a 
transformado da condido das áreas rurais, etc..." Em 
contraste, na América Latina, "o processo de industrializado se 
levou adiante apoiando-se [...] na incorporado de conhecimento 
técnico e aportes financeiros externos" e, naturalmente, tendo 
como base a demanda das classes mais favorecidas. Nào é o caso 
aqui de aprofundar a discussáo do modelo latino-americano, 
segundo Sunkel, mas vale acentuar a importáncia que atribuí A 
ausencia de uma capacidade endógena de inovado tecnológica. 

Mais importante, talvez, do que a caracterizado desse 
modelo è a visáo de Sunkel das características do capitalismo 
transnacional, no qual, numa expressáo feliz, o mercado foi 
suplantado pela planificado pública e privada, i.e.: com a ajuda 
"das màos visiveis" do Estado e das transnacionais. A inovado 
tecnológica em produtos e processos, permitindo a constituido e 
reconstituido de monopólios è o motor dinámico do sistema e para 
eia concorrem vários tipos de subsidio, dos paises de origem 
(compras governamentais, pesquisa básica, complexo industrial-
-militar) e até dos paises receptores (baixos salários). Assim, a 
empresa transnacional teria aprendido a "plañejar a expansáo 
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acelerada do consumo", em escala mundial, realizando, no setor 
privado o que Keynes preconizava para o setor público: o estimulo 
ao gasto dos consumidores. Para Sunkel, governos e empresas 
constituem un "sistema único transnacional", cujo funcionamento 
impôe incessantes reestruturaçôes, tanto a nivel interno nos 
países de origem, quanto a nivel internacional. "Por outro lado", 
assinala, "os países em desenvolvimento sâo pressionados a fazer 
ajustes estruturais no sentido de concentrar-se em setores 
competitivos no plano internacional (naturalmente, os 
caracterizados por alta intensidade de mào-de-obra barata ou de 
recursos naturais) e a abrir suas portas âs indùstrias e serviços 
mais eficientes e dinámicos baseados na ciencia e tecnología". 
Teremos ocasiáo, mais adiante, de comprovar empíricamente, com o 
caso brasileiro, a veracidade dessa afirmaçâo. Sunkel alude, 
ainda, & provável nova divisáo internacional do trabalho, com os 
países desenvolvidos voltando-se cada vez mais para os serviços e 
os países em desenvolvimento dedicando-se ¿ produçâo industrial. 
"O novo agente dinámico", acrescenta, "sâo os oligopôlios 
transnacionais que se especializam na investigaçâo e no 
desenvolvimento científico e tecnológico, ñas comunicaçôes, na 
informaçâo e ñas finanças". 

Embora ambos os autores acentuem igualmente a importáncia 
do fator tecnológico - ou a ausência dele - no desenvolvimento 
latino-americano, pode-se dizer que a visáo de Osvaldo Sunkel e a 
de Aldo Ferrer sâo contrastantes no que toca ao grau de rigidez 
do sistema internacional, que lhe serve de moldura. Enquanto 
Sunkel sublinha, como vimos, o papel central dos oligopôlios e 
dos governos, que chegariam a formar um "sistema único", Ferrer 
procura ver os elementos de flexibilidade existentes, tanto no 
setor económico (com a presença de pequeñas e médias empresas 
atuando em setores de ponta), quanto na esfera política, com urna 
progressiva dissoluçâo dos blocos de poder que emergiram da II 
Guerra Mundial. Estas du&s tendéncias, devidamente exploradas, 
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abririam "janelas de oportunidade" 15/ aos países latino-
-americanos nais Industrializados, ampliando-lhes as 
possibilIdades de negociado. Embora nada do que está explícito 
no artigo de Sunkel autoriza urna leitura determinista do seu 
pensamento, a verdade é que se ele vislumbra possibilidades reais 
de os países da América Latina romperem o circulo de ferro em que 
estáo encerrados, nao chega a apontar, de forma clara, quais elas 
seriam. (E claro que, por analogia com os modelos asiáticos, se 
poderia deduzir algumas das medidas necessárias, mas como chegar 
lá e de que eventuais oportunidades valer-se para isso, é algo 

que nao aparece no artigo de Sunkel). 

Ferrer inicia sua análise com dados sobre a economía 
mundial, que comprovam o papel da revolucáo tecnológica. Enguanto 
até a II Guerra Mundial dois tercos do comércio internacional se 
constitulam de fluxos de matérias-primas e alimentos e apenas um 
terco era composto por bens manufaturados, hoje essa proporcáo 
inverteu-se. Além disso, os bens de alta complexidade 
tecnológica, os servidos sofisticados e o software e outros 
invisiveis tém assumido urna importáncia crescente ñas transapóes 
internacionais. As sombrías ameapas do Clube de Roma nao se 
concretizaram, apesar do relancamento da economia mundial e 
assiste-se, na verdade, a urna queda progressiva do lugar ocupado 
pelos recursos naturais. Por outro lado, a máo-de-obra barata, 
como fator de vantagens comparativas, vai-se tornando um fenómeno 
marginal. "Tudo isso é compreensivel", prossegue, "porque o 
desenvolvimento moderno se vincula ao acervo científico e 
tecnológico e ao nivel de capacitado dos recursos humanos". 

15/ A expressáo "janelas de oportunidade" è do Embaixador Amaury 
Porto de OLIVEIRA e foi utilizada no contexto das tendéncias 
evolutivas da tecnologia moderna, que abririam possiblidades 
para os países em desenvolvimento. Sua utilizad 0 a qui è de 
sentido similar, mas nao idéntico. Sobre os trabalhos do 
Embaixador Oliveira, ver, mais adiante, a nota 37. 
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Neste contexto, a América Latina tem visto declinar a sua 
participaçâo no comércio internacional, que era de cerca de 12% 
nos anos 40 e que hoje atingiría apenas 6%. O principal cliente 
da regiâo, os Estados Unidos da América, que antes adquiriam un 
terço de suas importaçôes em países latino-americanos, hoje nao 
compram deles mais do que 10% do total. Mudanças no padrâo de 
movimentos de capital e ñas correntes migratôrias também 
refletiriam as novas tendencias geradas pela revoluçâo 
tecnològica. O relacionamento politico e económico entre os 
Estados também se estaría modificando, empurrado pela 
tecnologia. Ferrer cita, a propòsito, as pressées norte-
-americanas no GATT (assunto a que voltaremos mais tarde) e 
assinala que "a India e o Brasil estâo travando a mais dura 
batalha para evitar a imposiçâo de compromissos que limitem a 
liberdade de açâo do Terceiro Mundo na promoçâo de áreas vitáis 
da tecnologia contemporánea". Todas essas mudanças teriam tido 
efeitos contrastantes no Primeiro e Terceiro Mundo. Enquanto 
naqueles se verifica urna crescente homogeneizaçâo das condiçôes 
de vida (entre os países e dentro deles, segundo os dados de 
Ferrer) 16/. o contràrio estaría ocorrendo na periferia, aduzindo 
ao problema da dependencia - o da marginalizaçâo de grandes 
massas da populaçâo. 

Nem todas as tendencias seriam negativas, entretanto. Como 
já foi assinalado, Ferrer, à diferença de Sunkel, percebe urna 
maior flexibilidade decorrente dessas transformaçôes: "A 

16/ FERRER acentúa nâo sô a maior homogeneidade de padrôes de 
vida dentro de cada pais, mas também entre as naçôes. Seus 
dados sobre o Japâo parecem algo defasados e nâo levam em 
conta as últimas tendencias na relaçâo entre as moedas. Para 
Ferrer, as variaçôes têm sido as seguintes: tomando a renda 
per capita dos Estados Unidos como 100, os indices do Japâo 
e Europa Ocidental seriam de 30 e 50, em 1960, e de 80 e 90, 
em 1986, respectivamente. Quanto à distribuiçào interna, 
Ferrer também nâo é preciso nos critérios adotados e afirma 
que, enquanto as diferenças de nivel de vida sâo de 1:3 nos 
paises desenvolvidos, a razâo seria de 1:30 nos paises em 
desenvolv imento. 
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revolucáo tecnológica multiplicou o número de atores no sistema 
internacional. O poder está menos concentrado que antes, 
diversificaram-se os mercados, as fontes de abastecimento, os 
centros de pesquisa e desenvolvimento [...], as origens das 
maquinarias, equipamentos e tecnologías que circulam no mundo". 
Ferrer ilustra essa tese com a reducáo da importáncia relativa 
dos Estados Unidos na produeáo mundial e sustenta que, em muitos 
casos, as empresas grandes padeceriam de uma "deseconomia de 
escala", o que favorecerla uma maior participado de empresas 
pequeñas e médias, "muitas das quais operam na fronteira 
tecnológica". Realísticamente, entretanto, e lembrando o caso da 
automacáo flexivel - propicia a firmas pequeñas e médias, mas 
cujos equipamentos de controle numérico sao ainda produzidos por 
grandes companhias - Ferrer admite a "coexistencia de fatores de 
concentrado e de dispersáo". Ferrer cita a Itália como exemplo 
de país onde as empresas pequeñas e médias tém sido responsáveis 
por exportadas de produtos com alto agregado tecnológico. No 
caso da informática, salienta o papel de empresas menores em 
certos setores, mas reconhece que altas escalas continuam a 
predominar nos grandes equipamentos (rsainframes) e na producáo 
de chips. 

Nao é o caso, aqui, de proceder a um confronto minucioso 
das visóes de Sunkel e de Ferrer, até porque elas podem 
corresponder a momentos diferentes e alternados do processo de 
desenvolvimento dos países capitalistas, em setores específicos. 
Com efeito, algumas experiencias poderiam ser citadas, nao só na 
informática, mas também na biotecnología, que comprovariam a tese 
de que certas inovapoes sao mais fácilmente efetuadas por 
empresas menores, com maior propensáo á ousadia. Entretanto, tais 
movimentos sao logo seguidos de outros por parte das grandes 
corpora<?óes, imitando ou mesmo absorvendo as empresas 
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inovadoras. 17/ Nâo se pods esquecer cambèm que, quando bem 
sucedidas, as empresas pequeñas rapidamente deixam de sê-lo, como 
ilustrado pelos casos da Apple, na informàtica, e da Genetech, na 
biotecnologia. 

Dois outros aspectos do artigo de Aldo Ferrer (que aborda, 
ainda, outros temas de menor interesse para o presente trabalho) 
merecen ser salientados: a ênfase que atribuí ao papel do Estado 
no processo de inovaçâo e a importância do mercado interno, com a 
extensào deste conceito, de modo a abarcar um possivel mercado 
integrado da América Latina (ou de parte delà). "Quanto ao 
Estado", assinala Ferrer, "longe de ser varrido pela revoluçâo 
tecnológica, fortaleceu-se como àmbito de referencia ineludivel 
do desenvolvimento económico". Menciona vârios exemplos, com 
especial destaque para a açâo do MITI, no Japâo. Mesmo nos 
Estados Unidos, o papel de ôrgâos como a NASA e o Departamento de 
Defesa nâo pode ser esquecido ou minimizado. No que diz respeito 
ao mercado, Ferrer assinala que "a demanda interna continua sendo 
base insubstituivel do desenvolvimento. As tendencias da 
revoluçâo tecnològica, a revisâo do conceito de escala e o papel 
dinámico assumido por empresas médias e pequeñas em atividades de 
alto contendo tecnológico desautorizan, definitivamente, a velha 
prédica liberal acerca da insuficiência do mercado nacional". Ao 
comentar o papel do investimento estrangeiro - e sem descartar de 
todo a participaçâo de subsidiarias de grandes empresas 
transnacionais, "num marco de políticas que enfatizem a hegemonía 
de centros nacionais de decisáo" - Aldo Ferrer prefere acentuar 
as potencialidades da "vinculaçâo de empresas nacionais com 

17/ Jfi se tem assinalado a tendência & fusâo e absorçôes na área 
de soletear®, dominio preferencial das firmas pequeñas, 
dentro da informàtica. Quanto & biotecnologia, ver Daniel J. 
GOLDSTEIN, Strategies to build-up local capability in 
biotechnology in developing countries. (Background Paper for 
the Intergovernamental Consultative Conference of Experts on 
New and High Technology of Developing Countries). New Delhi, 
1986. Messe pagïsir, entre outras coisas, destaca-se o 
nascente interesse dos grandes conglomerados da área 
química, como Monsanto, Du Pont de Nemours e Kodak (!), pelo 
setor de biotecnologia. 
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pequeñas e médias empresas do exterior". Conclui seus comentários 
sobre o tema, afirmando que a responsabilidade pela mudanza 
tecnológica "nao pode ser delegada" e assinala "nao haver exemplo 
algum de urna revolupáo tecnológica liderada por empresas 
estrangeiras [... ] que tenha gerado as condicoes para o 
crescimento auto-sustentado e a participado ñas correntes ativas 
da economia mundial". 

Do mesmo modo que Sunkel e Ferrer, Fajnzylber enfatiza, em 
seu artigo, a "precariedade em absorver e incorporar 
criativamente o progresso técnico", assinalada por Prebisch, como 
a razáo principal dá debilidade das economias latino-americanas. 
Has enquanto Sunkel detém sua atencáo nos fatores sistémicos que 
geram e perpetuam o desequilibio tecnológico entre o Norte e o 
Sul e Ferrer procura identificar "janelas de oportunidade", 
Fajnzylber concentra a sua análise numa relado conmínente mal 
compreendida, a saber, a relado eqtlidade-desenvolvimento. Embora 
o estudo aprofundado desse condicionamento escape ao tema central 
desse trabalho, a importáncia e a oportunidade da análise nos 
levam a comentá-lo, ainda que brevemente. Tomando como base dados 
macroeconómicos de crescimento e distribuido de renda, 
Fajnzylber constrói urna pequeña matriz, composta de quatro casas, 
alinhadas duas-a-duas, horizontal e verticalmente. Num dos eixos, 
Fajnzylber sitúa os paises que considera como dinámicos e náo-
-dinámicos e no outro, os paises com maior ou menor eqUidade na 
distribuido da renda. Do cruzamento desses dois eixos resulta 
que nenhum pais latino-americano ocupa a casa reservada ás nades 
que, a um tempo, revelem dinamismo e eqUidade, situado que 
contrasta com a de outros paises de dimensóes económicamente 
comparáveis (Fajnzylber cita a Coréia, a Espanha e a Iugoslávia). 
E o que chama de "casillero vacio" da América Latina. 

Fajnzylber procede, a seguir, a urna análise da pos i d o da 
América Latina no comércio internacional, em termos similares aos 
de Ferrer, mas com maior abundáncia de dados, especialmente no 
que toca á evolupáo das relances de troca de regiáo. Assinalando 
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a deteriorado progressiva dessas relagòes, acrescenta que "(essa 
tendència) adquire maior gravidade se se considera que o déficit 
manufatureiro (da América Latina) se concentra precisamente nos 
setores de ¡naior dinamismo e conteúdo tecnològico [... ] bens de 
capital, química e automotriz". Em termos similares aos do citado 
trabalho do Erabaixador Ricupero, Fajnzylber conclui que "a regiào 
esta mal naquelas rubricas com futuro promissor no comércio 
internacional e vice-versa". Ao considerar o modelo de 
crescimento latino-americano, critica o protecionismo "à 
outrance" praticado de forma indiscriminada por certos paises, 
mas adverte que "as experiencias internacionais bem sucedidas 
demonstram que tampouco se trata de proceder a urna abertura 
dràstica e ingènua, mas de definir setorial e temporalmente um 
itineràrio de aprendizagem tecnològica que conduza a urna inserpào 
sòlida no mercado internacional". Neste contexto, ataca 
especialmente os padròes de consumo da América Latina, que 
buscariam imitar os dos Estados Unidos, pais cuja renda per 
capita - o autor nos lembra - supera em sete vezes a mèdia da 
regiào. A atitude consumista das elites latino-americanas 
constrastaria com a disciplina dos paises asiáticos, 
especialmente a Corèia do Sul, que, com um nivel de renda similar 
ao do Brasil e México, apresenta um indice de densidade de 
automòveis por habitante equivalente a até 1/10 do registrado na 
América Latina. Referindo-se ainda á Corèia, Fajnzylber salienta 
a estreita vinculad 0 entre o Estado e os empresàrios nacionais 
naquele pais, onde o papel das empresas transnacionais, por seu 
turno, é significativamente menor. Assim sintetiza este aspecto 
do modelo coreano: "Estado forte e planificador, organicamente 
articulado com um reduzido número de poderosos conglomerados 
nacionais, com participado menor de filiáis de empresas 
transnacionais em setores localizados com forte orientado para 
exportagóes" • Esta observado de Fajnzylber, como outras que se 
faráo mais adiante, nos ajudariam a ver com um grào de sal a 
apologia que ora se faz, em vários paises da América Latina, dos 
méritos de urna politica de encolhimento do Estado na àrea 
económica. 
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Assumindo uma postura critica em relado ás tentativas de 
inser^áo no comércio internacional, por meio de "políticas 
excludentes", que geram tensóes sociais e inseguranpa, Fajnzylber 
chama a atengáo para a debilidade do que chama de "núcleo 
endógeno de dinamizacáo tecnológica" e procede a uma série de 
comparapóes interessantes, que revelam, em sintese, que a 
participado da América Latina na economia mundial decresce na 
razáo direta da sofisticado implícita nos indicadores. Em outras 
palavras: á medida que' o conteúdo de conhecimento dos agregados 
aumenta, menor é a contribuido da América Latina 18/. 

Tais deficiencias parecem relacionar-se com a incapacidade 
das elites da regiáo de se desfazerem de "ua imaginário coletivo 
urbano", importado dos grandes centros. Fajnzylber arrisca a 
opiniáo de que essa incapacidade pode ser imputada, pelo menos em 
parte, á disposipáo de seguir servindo os juros da divida 
externa, "como quota a pagar, para evitar os riscos de perder a 
condido de membro do conglomerado das sociedades modernas". 0 
autor chega, assim, a partir da análise dos "casos exitosos", á 
conclusáo de que o desenvolvimento está ligado a um 
encadeamento distinto do vigente (e preconizado, muitas vezes) 
na América Latina, qual seja: eqüidade, austeridade, crescimento 
e competitividade. Nesse encadeamento - e, também, 
diferentemente do modelo dominante na América Latina - as 
empresas nacionais, fortemente apoiadas pelo Estado, desempenham 
um papel relevante. Das 7 "reflexóes fináis", com que Fajnzylber 
conclui seu artigo, interessa-nos aqui reter as duas primeiras: 

a) a solidez da inserdo internacional está fortemente 
vinculada á capacidade dos países de agregar valor 
intelectual á sua dotado de recursos (o que só tem 

18/ O quadro da "Frágil Inserdo Mundial" da América Latina 
expressa porcentagens em que a regiáo participa do total 
mundial. Populado = 8%; PIB = 7%; Produpáo Manufatureira = 
6%; Bens de capital = 3%; Engenheiros ou dentistas = 2,4%; 
Recursos para C&T = 1,8% e Autoria Científica = 1,3%. 
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ocorrido mediante a conjugaçao, entre outros fatores, da 
açâo estatal e do smpresariado nacional) ; 

b) a idéia de um teade-offf entre crescimento e eqfiidade nâo se 
sustenta. Ao contrfirio, a experiencia de outros paises 
demonstrarla que padrôes mais razoâveis de egüidade se têm 
revelado mais propicios à incorporaçâo de valores 
tecnológicos. 

Esta última consideraçâo parece importante quando se tem em 
conta que os processos políticos em que se encontram vârios 
paises latino-americanos pressupôem nâo sô a busca de formas de 
convivência mais democráticas do que as que prevaleceram nas 
últimas décadas, mas tambêm a tentativa de reformar as relaçôes 
sociais, no sentido de uma maior justiça no gozo das riquezas 
geradas. Politicamente, ela nos aponta para a possibilidade de 
encontrar apoio em grupos ampios da sociedade para políticas 
voltadas ao desenvolvimento tecnológico, em bases 
predominantemente nacionais. 

Embora coin abordagens e ênfases distintas, os très artigos 
têm em comum o papel central que atribuem & mudança tecnológica 
no processo de desenvolvimento. De forma mais explicita em uns 
casos e menos em outros, todos deixam claro que o circulo vicioso 
das relaçôes centro-periferia nâo será rompido, enquanto os 
paises latino-americanos nao lograrem criar núcleos próprios (ou 
"endógenos") de desenvolvimento tecnológico. Todos parecem 
concordar tambèm que, qualquer que venha a ser o papel das 
empresas transnacionais no conjunto da economía, nâo seria licito 
esperar que se tornassem a força propulsora de tais núcleos. Num 
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estudo da CEPAL 19/. que segue a mesma inspiraçâo analítica, a 
vinculaçâo entre a alta participaçâo das empresas transnacionais 
ñas economías latino-americanas e a ausencia de dinamismo 
tecnológico é estabelecida de maneira direta. Os très artigos sao 
também concordes em acentuar o papel do Estado como elemento 
planificador e orientador do desenvolvimiento, embora Sunkel seja 
menos explícito, a esse respeito, que os outros dois. Finalmente, 
tanto Ferrer quanto Sunkel e, mais ainda, Fajnzylber estabelecem 
urna relaçào inversa entre os padrôes de consumo (e, portanto de 
distribuiçâo da renda) vigentes e as possibilidades de 
desenvolvimento tecnológico. O caso brasileiro, que sob muitos 
aspectos se tem constituido como urna exceçâo, encontra sua 
explicaçâo na forte ingerencia do Estado com objetivos 
estratégicos definidos e na sua capacidade de responder 
criativamente à crise do petróleo, o que possibilitou niveis 
razoàveis de modernizaçâo 20/. ainda que á custa de um 
endividamento crescente. Mas mesmo no Brasil, os resultados 
alcanzados deixam muito a desejar, tanto no que diz respeito & 
autonomia tecnológica, quanto no que toca ao aspecto, 
verdadeiramente dramático, da distribuiçâo de renda. 

19/ CEPAL/ONUDI, Eficiencia, crescimento e criatividade; 0 
conceito de núcleo endógeno de dinamizacào tecnológica. 
Santiago, Chile, 1985. (Industrialización y Desarrollo 
Tecnológico, 1. Neste artigo, o(s) autor(es) sustenta(m) que 
o modelo industrial impulsionado por filiáis de empresas 
transnacionais difícilmente desencadeará processo criativo 
interno "porque esto no resuelta funcional en términos 
generales" (i.e. globais - cf. tese de SUNKEL mencionada 
anteriormente). Em outro artigo, no mesmo exemplar (ciencia 
e Tecnologia na OCDE e Posipào relativa da América ¿atina), 
assinala-se que, embora o montante absoluto dos gastos em 
pesquisa dos maiores países da regiáo seja comparável ao de 
países com sólida presenta no mercado mundial, o que è 
especifico da regiáo é a debilidade da participado do setor 
industrial em PSD, que, por sua vez, está ligada á 
"precària lideranpa do empresariado nacional no setor 
manufatureiro". (CEPAL/ONUDI, loe. cit.). 

20/ Ver, a propósito, i.a., Albert O. HIRSCHMAN, "La Economia 
Latinoamericana; siete ejercicios en retropectiva" - El 
Trimestre Económico (54) out./dez. 1987. 
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antidialético, teta conseqffléncias bem conhecidas, que foram 
sintetizadas por Marx, na introdupáo do seu 18 Brumário. 

Nao é o caso, aqui, de proceder a urna an&lise aprofundada 
dos "modelos" de desenvolvimento dos paises que tiveram éxito em 
manter taxas de crescimento elevadas, até porque já existe® 
estudos disponiveis sobre o tema, inclusive no Brasil. 22/ 0 que 
importa ressaltar para os objetivos deste trabalho, é que esses 
processos tiveram como característica comum, entre outras, 
possivelmente 23/. a busca permanente e persistente de condipóes 
para autonomia tecnológica. Neste ponto, Valeria fazer um 
comentario sobre o significado dessa expressáo. No inicio deste 
texto, propositadamente, usei, de maneira indistinta, os termos 
autonomia e desenvolvimento, o que poderla dar margem a 
perplexidade. A razáo por qué o fiz consiste, justamente, no 
entendimento de que o termo autonomia nao quer dizer o mesmo que 
autarquía - situapáo absurda em que, no limite, se pretendería 
gerar internamente todas as tecnologías utilizadas no País. E 
desnecess&rio frisar que o mundo contemporáneo nao comporta lugar 
para tais aventuras isolacionistas. Apesar do uso ideológico que 

22/ V&rios estudos sérios tém sido feitos recentemente, 
sobretudo em relapao & Coréia, pais cujo éxito tem chamado a 
atenpáo de académicos e funcionarios do aparelho do Estado. 
Ver, entre outros, BNDES, Coréia do Sul. a importáncia de 
uma política industrial. 1988. Mimeo. (Versáo preliminar). 
Ver, também, o estudo de Clélia PIRAGIBE, in SCHMITZ a 
CARVALHO, Automacao. Comaetitividade ® Trabalho; a 
experiencia internacional. Sao Paulo, 1988. 

23/ O artigo de Paul KUZNETS, citado acima, alinha outros 
elementos comuns aos tres paises objeto do seu estudo 
(Japáo, Coréia e Taiwan). Nao é nosso propósito analisá-los 
aqui. 

4309 



se fez desse conceito 24/. a interdependència è um fato real que 
um país só ignorará ao pre<?o de marginalizar-se das correntes 
mais dinámicas de progresso e crescimento. Na realidade, se 
pudesse ilustrar o conceito de autonomia com urna analogia, eu 
trabaría um paralelo entre esta idéia e a de controle decisòrio 
numa sociedade por ac&es. Sem querer buscar ser preciso 
quantitativamente, ¿ sabido que numa S.A. o poder de decidir se 
obtém nào atravès da posse sobre a totalidade das apòes, nem 
sequer sobre sua maioria absoluta, mas com o controle de urna 
massa razoàvel de votos, que, em face da dispersáo dos outros 
interessados, permite a um acionista ou grupo de acionistas, 
ditar os rumos gerais da sociedade. Da mesma forma, a autonomia 
tecnològica significa que o pais dispòe de recursos tais que, 
confrontado com a eventual recusa de forneeimento externo, 
disporá de alternativas capazes de garantir, ainda que isso custe 

24/ Os mentores da politica externa brasileira, logo apòs o 
golpe militar, tentaram usar a idéia de interdependència -
que descreve um fato real indiscutivel do mundo 
contemporáneo - como argumento contra a "politica externa 
independente", praticada nos últimos anos do governo civil 
(periodos Quadros a Goulart, especialmente). Mas os reais 
propósitos do sofisma ficaram explícitos com a doutrina das 
"Fronteiras Ideológicas", exposta pelo Marechal CASTELLO 
BRANCO, no discurso de posse dos formandos do Instituto Rio 
Branco, em 1964, que inspirou as apoes de politica externa 
nos primeiros anos do governo militar (a participado 
brasileira na intervengo na República Dominicana, em 1965, 
foi o exemplo mais conspicuo dessa orientado). A 
apropriapáo das idèias "desenvolvimentistas" e 
industrializantes pelo "capitalismo oligopólico 
internacional" está referida em Luiz Cláudio MARINHO, La 
CEPAL v las concepciones del desarrollo en America Latina. 
ILPES, 1988. 
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III. ALGUMS «MODELOS" BEH-SUCEDIDOS 

A palavra modelo, tao empregada por economistas e 
cientistas politicos, suscita algumas dúvidas, que convém 
esclarecer. Quando o estudo do desenvolvimento tomou foros de 
disciplina académica, ñas d&cadas de 50 e 60, tornou-se usual a 
referencia a modelos. Assim, estudava-se o modelo 
norte-americano, o modelo soviético, o modelo japonés e havia 
até os que, ousadamente, se referiam ao modelo brasileiro. Todos 
esses modelos comportavam leituras económicas, sociológicas, 
políticas ou culturáis. Hoje em dia, quando se cometa a discutir 
em profundidade o éxito de algumas experiéncias dos chamados 
"NICs" asiáticos, fala-se, por vezes, no modelo coreano. Nada a 
questionar enquanto se entende por modelo a mera construpáo 
teórica, que retèm os trapos essenciais de certos processos, 
deixando de lado os fatores acessórios que compóem a realidade 
como um todo. Entretanto, o termo modelo conota, 
inevitavelmente, a idéia de exemplo a ser seguido, ou de padráo a 
ser copiado. Essa visáo encerra intìmeros riscos, que conviria 
afastar desde o inicio. Nào só as condipóes concretas no tempo e 
no espapo sao sempre singulares, de modo a desencorajar qualquer 
tentativa de reproduzir experiéncias, que só tém sentido em 
determinado lugar e num tempo certo, mas também a idéia de que 
podemos ou devemos "copiar" certos modelos que "deram certo", 
acaba trazendo consigo algumas implicapdes francamente 
indesejáveis. No inicio do Sèculo XX, quando a Europa (sobretudo 
a Europa Anglo-Germànica) e os Estados Unidos eram os exemplos 
mais bem-sucedidos de avanpo económico-social, inúmeros membros 
da "inteligéncia" latino-americana se dedicaras á ingrata (mas 
tentadora, porque fácil) tarefa de provar que a raiz dos nossos 
males provinha da nossa mestipagem, combinada coa alguna trapos 
da nossa heranpa ibérica ou f @sp@cidlQsnt@g lusitdnd• Hoj© # ¿ 

4311 



freqflente encontrarem-se análises que buscan associar os éxitos 
dos países asiáticos ás características culturáis e religiosas 
dos povos orientáis. O confucionismo, para esses estudiosos, 
estaria desempenhando nesses países, un papel similar ao que a 
ética protestante teve, segundo Weber, no nascimento do 
capitalismo na Europa. O risco dessas análises, além de seu 
aspecto muitas vezes metafisico 21/, quando associadas á visáo 
simplista de modelos, é a de estimular raciocinios de tipo 
determinista, onde o fator cultural joga o papel dominante. No 
limite, elas nos levariam a passar os próximos cinqüenta anos 
lamentando nao sermos seguidores de Confúcio, do mesmo modo que 
nossos avós' viam no fato de nao sermos anglo-saxóes e 
protestantes (além de, obviamente, brancos) a razáo de nossas 
desgrapas. 

Assim, o uso que se fará aqui da palavra modelo nao pode 
ser visto senáo num sentido muito restrito e despido de qualquer 
conotapáo valorativa a priori. Como todo processo concreto, cada 
"modelo" encerra experiencias que podem ser fontes de 
ensinamento, desde que se atente no conjunto de condipóes em que 
elas se realizaram, mas náo pode, obviamente, servir de base para 
transposipóes automáticas a outros países e regides. A tentativa 
de "repetido da história", sobre ser um ato de voluntarismo 

21/ Paul W.KUZNETS, por exemplo, afirma (sensatamente) que: "We 
can show that high investment ratios are necessary for rapid 
growth, but we cannot demonstrate that the high saving 
ratios needed to finance investment follow from the 
confucian tradition" (Paul, W. KUZNETS, "An East Asian Model 
of Economic Development; Japan, Taiwan and South Korea™. 
Economic Development and Cultural Change. 36(3) Sept.1988). 
Uma interessante resenha de teorias "culturalistas" ou 
"étno-religiosas" como explicad 0 para o desenvolvimento do 
capitalismo encontra-se em Nathan ROSENBERG, Inside the 
Black Box•• technology and economics". Cambridge, Cambridge 
University Press, 1982. Especialmente no primeiro capitulo, 
"The Historiography of Technical Progress". S6 que ai, como 
é natural, as explicadas privilegiam" o Cristianismo e 
deixam de lado as "religides asiáticas" (sic transit gloria 
mundi1). 
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uri prego, a continuidade da politica adotada. 25/ E preciso notar 
também que a autonomia tecnologica nào se constitui em "valor 
final", mas sim num daqueles valores que Karl Deutsch, entre 
outros, classifica como valor "instrumental" ou "modal", que 
permite a um país alcangar valores - estes sim - fináis. 26/ 
Feito este esclarecimento, que poderia, até, se tornar 
necessàrio, à luz do estado atual do debate sobre a questáo, 
podemos voltar aos casos em tela. 

E fato ampiamente reconhecido que a agào do Estado teve um 
papel crucial nos modelos de crescimento, tanto da Coréia, quanto 
do Japào. No caso deste ihltimo, a imbricagáo dos lagos entre o 
Governo e o setor privado é tao pervasivo que tem levado a 
considerar-se como discutivel sua classificagáo como um pais 

25/ Em paises menores, onde as possibilidades de desenvolvimento 
independente, mesmo setorial, sào mais limitadas, a 
autonomia passa pela construgào de um poder de barganha, que 
implica, geralmente, a disponibilidade de um leque de 
alternativas reais de cooperagào con vàrios paises, de 
preferència de blocos e aliangas distintas. Eia presume, 
também, urna colaboragào mais estreita com nagòes de niveis 
semelhantes, criando-se, assim, urna autonomia a nivel 
regional. No caso do Brasil, provavelmente, a "autonomia" 
diz respeito aos très niveis de atuagào: desenvolvimento 
interno, cooperagào internacional diversificada e 
integragào regional. Ver, a propòsito, do presente autor, 
"Da Confrontagào inevitàvel à cooperagào possivel", Revista 
Brasileira de Tecnologia. (2/3) 1988. 

26/ Karl DEUTSCH. Análise das Relagòes Internacionais, 
tradugào brasileira pela Editora da UnB, 1978. A partir da 
sua visào baseada nas teorias da comunicagào e informagào 
(cibernética), Deutsch fornece interessantes redefinigòes de 
conceitos da moral ou da psicologia clássicas. Alguns deles, 
como o de "dignidade", que reproduzo a seguir, bem se 
aplicariam a situagòes como a descrita na parte final deste 
traballio. Dignidade: "nossa possibilidade de agir, aprender 
e mudar a um ritmo suficientemente lento para preservamos o 
controle autònomo de nossa conduta" (grifo do autor). 
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capitalista 27/. pelo menos no mesmo sentido que esta tem no 
Ocidente. O papel de lideranpa e orientado» assumido desde o 
inicio, pelos vários setores da burocracia japonesa e epitomados 
na atua^áo determinante do MITI, nao permite a identificado, nem 
sociológica, nem económica, do modelo japonés com o da maior 
parte dos países desenvolvidos de economia de mercado. 28/ 
Especificamente no ponto que nos ocupa, essa apào se fez sentir 
sempre no sentido de reforcar (ou mesmo "encubà-los", quando 
necessàrio) os fatores que garantam a autonomia do Japáo. Num 
estudo recente 29/ estáo relatados, em detalhe, os procedimentos 
seguidos pela burocracia japonesa, com pleno apoio da classe 
empresarial daquele país, no sentido de promover o crescimento de 
setores selecionados, por seu dinamismo e potencial de 
fortalecimento da economia como um todo. Em particular, todos os 
setores ligados ás tecnologías da informado (computadores, 
telecomunicacóes, software e microeletrónica) receberam do Estado 
japonés um tratamento no qual o objetivo de desenvolver a 

27/ Ver, a propòsito, Karel G.Van WOLFEREN, "The Japan problem". 
Foreign Affairs. Winter 1986/7. Wolferen inicia a terceira 
parte do seu artigo, com a afirmado, que nào deixa de ser 
chocante, segundo a qual, "The second fiction that hampers 
the formulation of an effective policy toward Japan is the 
premise maintained by the U.S. and Europe that Japan belongs 
with them in the loose category known as capitalist free 
market economies". Em defesa dessa afirmado, que farla 
tremer alguns dos nossos mandarins da economia e da 
politica, o autor rècorre à autoridade de Chalmer JOHNSON e 
de seu clàssico estudo sobre a burocracia japonesa ("MITI 
and the Japanese Miracle; the growth of industrial policy, 
1925-1975, Stanford, 1982). 

28/ "In considering the success of Japanese economic history, I 
am struck by the notion that government business relations 
were [...] well arranged. Japan retained some advantages of 
capitalism (i.e. efficient producers), while reaping certain 
benefits of socialism (i.e. considerable public control of 
the economic effort and direction) ". A citado é do artigo 
de H. ROSOVSKY, "What are the lessons of japanese economic 
history", que aparece reproduzida em ROSENBERG (op.cit. cf. 
nota 2 1 ) . 

29/ Michael BORRUS e John ZYSMAN, "Japan", in Carol BROWN and 
Francis RUSHING, eds, National policies for developing high 
technology industries Westview Press, 1986. Todas as 
citapoes de Borrus e Zysman que se seguem no texto sào 
retiradas desse artigo. 

48 



capacidad® dos grupos nacionais aparece de forma nitida. Este 
tratamento foi aantido ao longo de anos e décadas (e, no 
essencial, permanece em vigor), em que pese aos reiterados 
protestos de firmas norte-americanas, desejosas de abocanhar 
parte do mercado japonés, e do pròprio governo dos Estados 
Unidos, cada vez mais empenhado em secundar os interesses de suas 
empresas. 

Nem parecería necessàrio enfatizar as pr&ticas 
protecionistas do governo japonés, á luz das insistentes e 
inconformadas acusapdes que lhe sao lanzadas por seus 
competidores. 30/ Interessa, entretanto, acentuar que, como 
assinala o estudo acima referido, a agào de promogáo de suas 
industrias se desenvolveu mediante um conjunto de políticas 
articuladas, que concorreriam para um mesmo objetivo. Assim, nao 
sò se adotavam medidas de regulamentagáo que barravam o acesso ás 
empresas de outros países, em setores considerados chave, mas 
também se buscava, por melo de incentivos diretos e indiretos, 
estimular a presenta dos grupos nacionais nestes setores, 
fácilitando-lhes o investimento em pesquisa ou garantindo-lhes 
mercado para seus produtos. Em particular, o poder de compra do 
setor público foi ampiamente utilizado como alavanca para 
viabilizar a produp&o, em niveis competitivos, de certos produtos 
considerados estratégicos. Foi o caso, por exemplo, da indùstria 
de semicondutores, que se valeu das generosas aquisigòes da NTT 
(acima de suas necessidades reais), para atingir a escala de 
produgáo que lhe propiciasse condigdes de competitividade 
internacional. Esta "concorréncia" ou "harmonía" de políticas 

30/ Sào incontàveis os artigos e ensaios, sem falar ñas 
reportagens, discursos, etc..., que apontam o Japào como 
altamente protecionista. A titulo de exemplo, além do ensaio 
de WOLFEREN, já citado, vale notar o artigo do Professor 
Peter DRUCKER, Japan's Choices, sobre o qual falarei mais 
adiante. Drucker desenvolve o conceito de adversarial trade 
para caracterizar a politica comercial japonesa, que 
buscarla agressivamente mercados externos ao mesmo tempo 
que fecharla seu pròpria mercado, (in Foreictn Affairs. 
Summer 1987). Ver, também, Clyde PRESTOWITZ Jr; "Traditional 
trade talks wont change Japan" (Herald Tribune, 15/06/88). 
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setoriais, em que pese ao propalado "feudalismo" da burocracia 
japonesa, contrasta com a dispersáo e mesmo incongruencia das 
políticas características de países latino-americanos, que 
dificultam, e is vezes impedem, que se persigam objetivos de 
forma coerente. 

O estudo de Borrus e Zysman náo deixa dúvidas quanto ao 
papel do Estado na regulamentapáo da economia japonesa, 
especialmente no que toca aos setores de alta tecnología. Embora 
com o risco de tornar-me algo fastidioso, creio que vale citar 
textualmente alguns trechos do referido estudo, já que, a meu 
ver, desfazem, de urna vez por todas, com a idéia (que, 
absurdamente, ainda subsiste) de que o dinamismo das economías 
asiáticas, inclusive a japonesa, se deveria a urna "maior abertura 
ao exterior", comparativamente ao Brasil: "The Japanese 
government exerted influence on the industrial economy during the 
boom years in two principal ways. First, it was a gatekeeper 
(sic), controlling external access to the domestic economy; 
perhaps more accurately, it patrolled the channels that tied the 
national to the international markets". (Os procedimentos deste 
controle sáo decritos em detalhe, lembrando que nenhum acordo 
para licenciamento de tecnología estrangeira e nenhuma joint 
venture eram admitidos no pais sem a aprovapáo do MITI) 31/. Na 
área de informática , por exemplo, e mesmo em periodos mais 
recentes (após medidas de "liberalizado"), sé foi possivel á 
empresa norte-americana Cray vender, no mercado japonés, 2 
supercomputadores, nos anos 70 e 80. "Entretanto", prossegue o 
artigo, "no ano em que a Hitachi anunciou o seu substituto 
(rival) para o Cray, vendeu entre 5 e 10 supercomputadores". Os 
exemplos se sucedem e váo da dificuldade de patenteamento 
(Corning Glass - fibras óticas) á impermeabilidade do mercado 
(semicondutores), sempre com o objetivo de reservar faixas do 
mercado aos concorrentes (atuais ou potenciáis) do Japáo. 

21/ BORRUS & ZYSMAN, Op.cit, pg.113. 
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O artigo salienta a importància da "competigáo controlada 
doméstica" como substituto da pressào externa no incentivo ao 
desenvolvimento. 32/ A isto acrescem outras medidas de apoio, 
como crédito a juros baixos, assisténcia em P&D, etc... Em todo 
este processo, os burócratas do MITI tiveram grande importancia, 
formulando una estratégia clara de desenvolvimento. Sobre o papel 
dos burócratas, aliás, os autores lembram o conhecido estudo de 
Chalmer Johnson 33/ e concluem: "Os políticos reinam, mas os 
burócratas governam". Apés comentarem o papel dos vínculos 
interempresas, facilitando investimentos e diluindo riscos, 
Borrus e Zysman salientam o caráter essencialmente mutável das 
vantagens comparativas, que sao, em parte, o "resultado de 
políticas económicas nacionais". Assim, prosseguem, "structured 
competition in a rapidly growing domestic market, closed to 
outsiders, generated the product and the production strengths 
that the Japanese have taken into the world markets". 34/ E, mais 
adiante (e com referéncia especifica á área dos semicondutores): 
"With foreign competition in the domestic market limited both by 
policy and by the structure of the market, [...] the domestic 
market provided an insulated base in which to reach scale 
economies, refine manufacturing, bring costs below world market 
levels, and then export". 35/ 0 artigo relata, ainda, toda a 
gama de apoio dado pelo governo (especificamente a Nippon 
Telegraph & Telephone - NTT): aquisigáo, financiamento de 
pesquisa e de exportagòes, etc... E conclui: "Of course, all of 
these development activities have been closed to foreign firms". 

Nào creio que seja necessàrio acrescentar outros dados para 
tornar claro o sentido protecionista (em termos de empresa e nao 
de produtos!) da politica governamental japonesa, sentido este 
que persiste válido, apesar das pressòes e professados esforpos 
de liberalizará0- Quanto a estes, como lembram Borrus e Zysman, 

32/ id. ib. p.114. 
33/ Cf. nota 27. 
34/ BORRUS & ZYSMAN, op.cit., p.120. 
35/ id. ib., p.121 
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"by the time that domestic market began to open, final markets in 
Japan were firmly held by japanese producers". Em sua conclusào, 
os autores advertem que "apesar de ter diminuido seus poderes de 
controle e intervengo, o governo japonés continua a agir de modo 
determinado e efetivo na promocào de novas industrias promissoras 
(as sunrise industries), em particular a informàtica". 36/ 

Voltarei, mais adiante, a avaliar algumas implicapòes do 
modelo japonés, do ponto de vista da politica internacional, mas 
o que foi dito parece-me suficiente para fixar a nopáo de que a 
busca de autonomia ocupa um papel central neste modelo. Mas, 
antes de passar a outro ponto, gostaria de referir-me à dicotomia 
imitacào/inovacào, tao freqtlentemente utilizada para criticar 
nossos pròprios esforcos de desenvolvimento. Quem quer que visite 
o Japào ficarà impressionado com a capacidade japonesa de 
absorver estilos ocidentais (isto é particularmente notàvel no 
design e na arquitetura) , sem entretanto perder de todo a marca 
local. Esta náo é aparentemente urna característica nova do povo 
japonés, como demonstrarla a incorporado à sua pròpria cultura 
de vàrios trapos (inclusive o mais importante deles, a escrita!) 
da civilizad0 chinesa. 0 debate entre os que defendiam a 
absorpáo dos modos ocidentais de viver e produzir e os que 
pregavam a manutenpáo dos padròes japoneses é um fato importante 
da histéria recente do Japào. Numa palestra perante os 
participantes de um "North-South Roundtable", realizada em 
Tòquio, o Professor Michio Nagai, que jà exerceu altos cargos no 
governo, referiu o ponto extremo a que chegaram os defensores da 
"modernizado", ao preconizarem o abandono da lingua japonesa, 
pouco propicia, segundo diziam, ao aprendizado dos instrumentos 

16/ id. ib., p.138. Valeria citar, tambftm, o comentirio de 
Nathan ROSENBERG r em seu artigo sobre transferencia de 
tecnologia, que integra a obra ji mencionada aqui: 
"Moreover, it may be highly significant that they did so 
(i.e. foram capazes de absorver tecnologia) in ways that 
involved almost no reliance upon foreign enterprise or/ 
foreign direct investment. In general, the iapanese opposed 
anv arrangement that reduced local control over the 
technology" (grifo do autor) (op.cit. pag.271). 
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necessários & vida moderna! Na mesma ocasiáo, o Professor Nagai 
deu um "conselho" (se assim se poderia dizer) aos representantes 
de países em desenvolvimento presentes ao evento. Empregando urna 
fórmula que viria a repetir no Brasil, em julho último, o ex-
-ministro da Educagáo e Ciéncia disse que o segredo do 
desenvolvimento japonés havia sido "imitar, imitar, imitar... e, 
depois, criar". 37/ Que o Japáo tenha conseguido por em prática 
esta filosofía de trabalho, com a ótica conhecida, e, ao mesmo 
tempo, preservar sua personalidade como nagáo independente, é um 
dos fatos mais notáveis da história contemporánea. 

Em urna de suas magnificas "Cartas de Cingapura", o 
Embaixador Amaury Porto de Oliveira 38/, menciona a metáfora da 
"revoada dos gansos", com a qual alguns estudiosos procuraran) 
esbogar o processo de desenvolvimento dos países da orla asiática 
do Pacifico e que apontaria para a propagagáo do desenvolvimento 
económico e tecnológico na regiáo. Nao há como analisar aqui, em 
profundidade, a experiéncia de todos os chamados "tigres 
asiáticos". Mas parece útil, a titulo de ilustragáo suplementar 
dos pontos levantados nos artigos citados na Segáo IX, assinalar 
alguns aspectos do "modelo coreano". 

E o próprio Embaixador Amaury Oliveira, em sua "Carta" de 
15 de setembro de 1988, quem chama a atengáo para o forte 
direcionamento pelo Estado do desenvolvimento coreano recente. 
Paralelamente, acentúa a preocupagáo dos vários planos 
qtlinqüenais de "articular a promogáo das exportagóes com a 
substituigáo das importagoes", desfazendo assim o mito de que o 

37/ O Professor Nagai proferiu a palestra na UnB. A imprensa 
brasileira registrou a frase aqui citada. 

38/ As "Cartas de Cingapura" sao pequeños ensaios enviados 
periódicamente pelo Embaixador Amaury Oliveira ao Itamaraty 
e a alguns outros órgáos da Administragáo Federal. A Revista 
Brasileira de Tecnologia, do CNPq, deverá publicar 
próximamente, um artigo que condensa algumas das análises 
das "Cartas". Parece ser, também, a intengáo daquela 
entidade, estabelecer junto com o M.R.E., um sistema de 
distribuigáo mais ampio dos trabalhos do Embaixador. 
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crescimento econòmico coreano tenha sido exclusiva ou 
preponderantemente export oriented, embora a ènfase das políticas 
seguidas nos anos 70 tenha efetivamente privilegiado as 
industrias voltadas para a exportapào 39/. De especial interesse 
para nòs é a verificalo de que a busca de autonomia tecnològica 
foi urna constante dos planos de desenvolvimento coreanos: 
"Importar tecnologia fora prioridade permanente, a firn de dotar a 
República da Coréia [... ] de urna infra-estrutura tecnològica 
pròpria. Mas importar tecnologia sob controle coreano". 

Um outro estudo, de autoria do Professor Joseph S. Chang, 
do Illinois Institute of Technology 40/. embora assinalando que o 
capital e a tecnologia estrangeiros tiverain papel de relevo nas 
fases iniciáis do desenvolvimetno coreano, ressalta o crescente 
esforpo para a "indigenizapào da produpào e da tecnologia" na 
indùstria eletrònica daquele pais, o que se consubstanciou de 
forma espetacular no lanpamento do chip de 64K DRAM, em 1983, 
pela empresa Samsui, "sem licenza estrangeira", feito 
extraordinàrio que teve continuidade no chip de 256K DRAM, em 
1985. Vale acrescentar, aliàs, que a Coréia é um dos poucos 
países do mundo que está perseguindo, coro tecnologia pròpria, o 
megachip ou circuito integrado de um milhào de bits. Todo esse 
desenvolvimento requer urna constante intervenpào governamental, 
"com nitida preferència pelo capitalismo nacional", nào sò no 
estimulo aos chaebols - os grandes conglomerados coreanos -, mas 
na construpào de um vasto aparato de incentivo á pesquisa e 
desenvolvimento, tendo como principal instrumento de controle o 
sistema financeiro, onde a presenta do Estado foi 
determinante. 41/ 

Entre as medidas de regulamentapào que favoreceram a 
indùstria nacional, o estudo de Chang menciona a Lei de promopáo 

39/ Cf.Paul KUZNETS (op.cit.). 
40/ Joseph S.CHANG, "Korea", in Carol BROWN & Francis RUSHING, 

National Policies... (op.cit.). As citapòes feitas a seguir, 
provém todas, salvo indicapào em contràrio, deste artigo. 

41/ Cf.Amaury Porto de OLIVEIRA. Carta de Cingauura de 15/IX/88. 

54 



da Indùstria Eletrónica (1869, revista em 1984), que estabeleceu 
medidas para a "nacionalisagáo do equipamento eletrónico" e o 
"Regulamento sobre a Importad0 e Utilizado de Computadores", de 
1982, que protegía a indùstria de computadores pessoais e 
periféricos, cuja importarlo ficou sujeita á licenza prèvia do 
Ministèrio da Ciencia e Tecnologia coreano. Referindo-se à "Lei 
de Promogào", que conferiu ao Ministèrio do Comércio e Indùstria 
a missào de "estabelecer e realizar planos públicos para o 
desenvolvimento da indùstria", Chang assinala que a legislad0 

estabelece medidas para a "indigenizagào (sic) do equipamento 
eletrónico, criado de áreas industriáis, assistència financeira 
para institutos de pesquisa (in house) e a criapào da Associapào 
das Indùstrias Eletrónicas da Coréia" (EIAK, na sigla em inglés). 
Esta última recebe apoio financeiro do governo e tem como metas, 
igualmente, "a nacionalizad0 da produpáo, a promogào das 
exportapóes e a cooperado internacional". Apesar de nao 
existirem, em principio, diferenpas de tratamento legal entre o 
capital coreano e o estrangeiro ("salvo em casos excepcionais"), 
o estudo de Chang deixa claro que, na pràtica, o poder diretivo 
do Estado foi utilizado para privilegiar os grupos nacionais. 
Através da já citada regulamentado e de atos administrativos 
complementares, adotaram-se "medidas de protedo á emergente 
indùstria nacional de computadores nacionais", com o objetivo de 
promover a nacionalizado de mini-computadores, micro-
-computadores e computadores pessoais, além de periféricos, como 
fitas e discos magnéticos, termináis e impressoras. Além da já 
mencionada faculdade de licenciar importapóes, "o Ministèrio da 
Ciència e Tecnologia tem o poder de exigir que agéncias 
governamentais adquiram computadores e periféricos fabricados na 
Coréia". Chang enfatiza que o papel do governo foi fundamental ao 
longo de todo o processo de consolidapáo da indùstria eletrónica 
e destaca a importáncia da pesquisa pública e privada articulada 
em torno de instituipóes como a KAIST, o KIET e o KETRI. 0 estudo 
de Chang fornece dados sobre o investimento estrangeiro na área 
da eletrónica, que evidenciara a predomináncia dos capitais 
nacionais do setor. Ademáis, nos casos em que a participado de 
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capitais externos è mais expressiva, estes geralmente estáo 
voltados para a exportado e assumem, preferencialmente, a forma 
de joint ventures com empresas coreanas. Para o conjunto da 
indùstria eletrónica, a participado das empresas nacionais, 
joint ventures e estrangeiras era, em 1984, respectivamente, de 
63,1%, 19,6% e 17,4%. A importáncia das empresas estrangeiras ¿ 
nitidamente menor na produpáo destinada ao mercado interno do que 
na voltada ás exportapòes, o que demonstra tamb¿m a seletividade 
da politica coreana. Mesmo no que toca ao subsetor de partes e 
componentes, onde o esforpo de nacionalizado è mais recente, as 
empresas nacionais, segundo dados constantes em estudo da 
CEPAL 42/ respondem por 38% do total, cabendo os outros 62%, em 
partes iguais, As joint ventures e aos investimentos 
estrangeiros. Vale notar, ainda, no referido estudo, as altas 
cifras do investimento em P&D dos grupos nacionais que 
atingiriam 26% do faturamento. E curioso notar que o governo 
coreano teve hábilidade politica suficiente para, apesar de sua 
politica de cunho nitidamente nacionalista, obter apoio do Banco 
Mundial, especialmente para programas de educado na Area de 
microeletrónica. 43/ 

Pelo seu valor ilustrativo, creio ùtil citar algumas 
conclusòes do estudo do Professor Chang para o caso da 
eletrònica: 

"Problemas, alguns dos quais podem tornar-se sèrios, 
ensombrecen o quadro [. . . ] ròseo do desenvolvimento da 
informática coreana. Sentimentos protecionistas cada vez maiores 
nos Estados Unidos, Japào e países europeus contra importapóes 

42/ CEPAL/ONUDI, Microeletrónica en la Corea del Sur. Santiago, 
Chile, 1985. (Industrialización y Desarrollo Tecnológico, 
1). 

43/ id. ib. E de notar-se, a titulo de comparado, que no 
momento em que técnicos do Banco negociavam com o Brasil um 
empréstimo para tecnologia industrial (I.T.D.), todo o setor 
de informática, inclusive o de microeletrónica, foi 
expressamente excluido. Talvez, por esse motivo, entre 
outros, o projeto nao prosperou. 
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de semicondufcores e oufcros produtos de informática é um deles 
[...] A crescente relutância de paises avançados como o Japâo em 
vender tecnologia á Corêia & outrora. O autor especula sobre a 
possibilidade de que, Mem alguia ponto no futuro", a mesma 
dificuldade se apresente em relado & obtençâo de tecnologia 
norte-americana e concluí; "Eis a razâo porque a indigenizaçâo da 
produçâo e da tecnologia é tao importante (para os 
coreanos)®'. 44/ 

Num artigo jâ citado, o Professor Paul Kuznets, da 
Universidade de Indiana, confirma, com análise empirica, as 
correlaçôes apontadas por Fajnzylber sobre desenvolvimento, altas 
taxas de poupança e padrôes relativamente igualitârios de 
distribuido de renda. Assim, Kuznets nos diz que "a evidência 
disponivel indica que a renda no Japâo, Taiwan e Coréia è 
distribuida de modo mais igualitário do que na maioria dos paises 
e que o crescimento ràpido nâo levou a urna maior desigualdade". 
Apontando para o fato de que o baixo indice de desigualdade è o 
principal elemento comum «aqueles très paises e para a 
importância da reforma agrària para que se atingissem tais 
niveis, Kuznets conclui, citando J. Adelman, que "a 
redistribuiçâo radical de ativos (i.e., a reforma agrària) mais 
provavelmente antecede o desenvolvimento ràpido do que se lhe 
segue". 45/ 

44/ O que foi dito aqui sobre a eletrónica vale tambám, em maior 
ou menor medida, para outras industrias, na medida em que o 
esgotamento das possibilidades baseadas na máo-de-obra 
barata levou o governo a deslocar a énfase para as 
industrias intensivas em qualificapáo (skill intensive 
industries), cf. KUZNETS, op.cit. 

45/ Um dado interessante sobre a atitude espartana em relado ao 
consumo, que se liga diretamente ao padrao equitativo de 
distribuido de renda, com conseqüéncias diretas no esforpo 
de crescimento, aparece no estudo já mencionado da CEPAL 
sobre a industria eletrónica da Coréis: para nao desviar a 
produpáo do mercado externo e, ao mesmo tempo, evitar a 
diminuido do estimulo &. poupanpa, a Coréia, apesar de 
grande produtora d® TVs a cores, nao permitía a venda desse 
produto aos consumidores nacionais, até recentemente. 
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