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Agrαdecirnenlos

A revisao dc um livЮ  como este naO o,aO menos para mim,a tarefa mais
atraente quc e対 ste.Na primeira vez que se buscam infollllacOes,mesmo no Statis―
tical Abstract ha uma leve sensacao de descoberta.(2uandO se volta a prOcura de
nimeros ou fatos mais recentes,a sensacaO desaparece.A descoberta de um mate―
rial quc confiHlla uma ldOia nunca O tao interessante quanto a descoberta daqullo
quc originou ou sugeriu a idOia. E a descoberta de dados que lancam dividas so―

bre alguma ldOia apresentada em ed195es antenores naO ё de modo algum fasci―
nante.

Nesse particular esね minha df宙 da para com David Thomas,que durante al―
guns anos foi meu pЮ fessor assistente mais competente em Harvard,c quc hoic
exerce a advocacia em Denver. Em 1976 e 1977, cle abriu mao de seu trabalho
durante muitas semanas, para me aiudar na preparacao de um material quc, por
sua pratica de ensino, conhecia melhor quc qualquer outra pessoa. Ele nao s6 m9
1ivrou de um trabalho faigante,como ainda me onentOu,corrigiu c esumu10u.E
muito grande minha divida para com David Thomas― ― e para com scus s6cios,
que lhe pellllitiranl abandonar temporariamente o trabalho.

Emlnソ Davis,como o fizera antes,cuidou de minha rotina diaria enquanto du―
rou a revisaO. Lynn Feinberg datilografou e redatilografou os rascunhos. E, como
em tantos livros anteriores, Andrea Willlams encarregou―se de meus originais e
acompanhou a ed195o deste livro.A todos,rnuita cstilma e rnais agradecirnentos.
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"Ciο

 a Terceira Edicao

Este livro foi publicado pela primeira vez na primeira metade de 1967,c esta
O sua segunda re宙 sao. No prefacio da p五 meira edicao, lembrei quc haviam trans―
corrido quase dez anos entre o inrcio e O tёIIllino do trabalhO,de modO quc,cOm
muitos intervalos, estou envolvido com esta obra ha praticamente metade de nll―
nha vida adulta. Nao lamentO perda de ternpo, pois a considero a cOisa mais irn―
portante quc ia realizel ou, muito provavelrnente, devo realizar E tem sido Eo
grande a circulacao das ed19oes anteriores ―― alguns rnilh6es de cxemplares em
1/inte ou mais ifnguas,englobando ate a UniaO sOviotica,os parses dO Leste curo―
peu e do Oriente__quc me concedo o direito de crer que um nimero razoavel de
pessoas concorda comigo

2

Na primeira edicao falei um pouco sobre as origens do livrO, c talvez elas sc―
jam irnportantes o bastante para serern resunlldas aqui. Eu estava concluindo ou―

tro livro,The AJJluenr sOcic″ rA sOciedade AJlucntり,quandO um mundO diferen―
te e malor come9ou a interferir enl meus pensamentos Era o mundo das grandes
empresas――urn mundo em que o povo serЛ a cada vez rnais as convenioncias de
organiza96es quc originalrnente deveriam scMr ao pο υο. Era urn mundo em quc a
motivacao das pessoas envolvidas nao se austava ao modelo dOs cOmpendios c。 _

muns. Tampouco a relacaO entre cmpresa c Estado. Nem os lnercados. Longe de
constiturrem O poder controlador da ccononlia, os mercados acomodavam― se cada
vez mais as necessidades e conveniOncias das grandes companhias. Muitos autores
haviam tratado de algumas partes dessa realldade,mas sem suporem uma mudan―

ca maior. Acabei convencendo‐ me de quc essas partes pertenciam a um processo
de mudanca muito maior e rigorosamente articulado.

A princ亀〕lo, resisti a esses pensamentos. Ob宙 amente, o livro quc cu cstava
preparando era parte desse movlrnento e tinha sido mOtivado por ele. No entanto,
naquele momento,enfrentar uma tarefa malor signiicava lamais terminar o livro
em execucao. Tenho amigos que graniCaram elevada reputac5o profisslonat em
suas longas carreiras acadOmicas, pela capacidade de percepcao e pe10 alcance de
seus trabalhos naO pubhcados, bem como pelo brilho com que os descreveram
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Mas trata二 se de um talento espedal.Fui em iente e pubhquel Thc AJJluCnt so―
ciety,e depois rne pus a tentar enxergar o quc havia apenas vislumbrado.

Dois anos e melo depois, em 1961, tinha praticamente conclurdo O csboc。
preりminar,quand0 0 Preddente Kennedy me convidou para ser seu embaixador
na lndia. Fol com algum recelo que depositel o manuscrito na caixa― forte do ban―
co.Ternia― ―corno disse muitas vezes― ―quc o mundo csivessc trocando um au―
tor de certa forma insubstituivel por um diplomata que se poderia c9nseguir com
facilidade. O pengO naO era taO grande como eu imaginava. Voltei da lndia cOm al―
gumas idOias novas c, enfirn, uma visao mais claborada do prOblema MOdifiquci

muito o texto anterior Nao fosse O interlidio diplomaticO,c eu talvez teria publica―

do uma versaO mais prirnitiva do trabalhO. Possa todo autor, caso nao consiga
uma cxcurs5o como embaixador antes da publicacao de urn livro, ao menos tirar
umas fOrias prolongadas para relex5o.

Lembraria ainda ao leitor quc este livro originou se luntamente com The Aル

fluerll SOCicFノ  Esta para aquele trabalho comO uma casa csE para a janela Este li
vro representa a cstrutura;o anterior perrnitiu a primeira visaO dO interiOr Neste li―

vro, suprirni ou fiz apenas uma ligeira referOncia a todos os assuntos tratados em

The Af/1uent SOCietノ que nao me fOssem necessanOs agOra Asgm,omit a discus―
saO sObre a cvolucao das idoias econOmicas e seus ottetiVOS,o problema dO equilf

brio entre os sctores pablicO e privado da ccononlia c o problema especial dOs po―

bres numa sociedade industrial. Mas algumas idOias do primeiro livro, notadamen―
te a acomodacao do cOmpOrtamento do consumidor e do pubhco as necessidades
da organizacao prOdutOra, saO indispensaveis; c em Outras questOes aprimorei nll―

nhas opini6es Estas nao orniti

Os dez primeiros cap■ ulos,apro対 rnadamente,formarn a base do quc apresen―
to depOis. Sao algO mais rigorosos do quc os caprtu10s seguintes Espero que corn
pensem o esforco da leitura. De um modo geral,a discussao O prOgressiva Gradati―

vamente, achei conveniente lembrar o leitor do que ja se afillHou antes lsso foi
proposital Qucm achar redundantes esses lembretes podera ter a satisfacao de re_
lcir sobre o fatO dc esse ser o preco de uma mem6ria c uma acuidadc excepclo―
nals.

3

Na primeira revisaO,cOmgi os erros―― a maioria,cspero―― quc haviam esca―
padO a Observacao atenta daqueles que devem ser os melhores assessores com
quc um autor dc Economia jd foi agraciado. E levei em conta o volume consider6-

vel de crfticas suscitadas pe10 1ivro. Parte delas cu resolvi com relativa facilidade.

Como disse na ocasiao,seiam quais forem os defeitos da EcOnOmia como area dO
saber,cla nao pode ser criticada por nao ahmentar o ego c a autoconfianca de eru―

ditos. OcOrre,pois,quc ha um grupO bastante grande de cconomistas que sem he―
sitar associam com a mais absoluta crudicao tudO aqullo em que lhes mandaram
crer quando eram iOVens Qualquer cOisa estranha a cssa crenca cstabelecida ё de―
ficiente Uma facilidade para Matematica o■ mesmo para a elaboracao de mOde10s
te6ncos aumenta espantosamente essa tendencia. A crrJca resultante, infelizmente,

diz mais dO crftico e da amplitude de sua basc intelectual do que das falhas da
obra de quc ele trata l Com O mesmo esprrito cOmpassivo, deixo de partc Os criti―

断 ij肥盟 ::Ъふ LttLtteGJb●
■han Systemt hあ umdげ POlltltt Ecοnomy,LXXⅥ ,■

Oc Pa
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cos que nao reagem a erros, mas a negligOncia de sua pr6pria leitura. E tambё m
os quc recorrem a pЮ tecaO dOs mais anigos silogismos da ortodo対 a ccOnOmica
Ou SCia, dizem quc ha alguma verdade no que escrevo――as vezes dizem quc ha
muitas verdades Mas que nao ё a verdade inteira De acordo com esse pensamen―
to, uma pessoa nao precisa__e, cm nome da ciencia, naO deve_― aceitar nada

do trabalho E melhOr acreditar e continuar ensinando como antes Trata― se de
uma fuga bastante comum.

Mas ha crFticas que qualquer escritor de mente razoavelrnente aberta levaria a

sO面o.Um desses ataques foi sobre minha metodologia Em Economia,o mё tOdO
consagrado velo a ser a fixac5o de pequenos pontos,por e宙 dencias emprricas s611-

das, seguida da reavaliacao da cstrutura como um todo, pela analise de um por
um desses pontos. Robert Solow, Ⅵgoroso defensor desse prOcedirnentO, afirmou,

numa critica particularmente bem articulada,quc os econornistas precisarn ser``pe―
quenos pensadores''dete111linados 2 Lamentou quc este livro fosse tristemente defi―

ciente nesse tipo de detellHinacao. Meu livrO ataca a mais fundamental hip6tese da
Economia,a da soberania do consurnidor e o poder inal do indivrduo na vida eco―
nOrnica (D indivrduo, afirrna o texto, subordina― se cada vez mais aos objetivos da
organizacaO produtora da qual ele O participante ou consurnidor. Apresento os fa―

tos peぬnentes dentro dessa cstrutura,e defendo a idOia de quc eles sc austam me―
lhor nela do que na cstrutura neoc16ssica ortodoxa. Esse mё todo――o deslocamen―
to a partir da hip6tese malor em direcao aos fatOs que se aiustarn a ela c a susten―

tarn, ao invOs do mOtodo oposto__O connitante com o procedirnento consagrado
cm Economia.O Prof.Solow(c outros)lamentaram a nao uilizacaO dOs motodos
estabelecidos.

Eu nao apreciaria uma disciplina econOrnica cm quc todos estivessem empe―
nhados na elaboracao de grandes estruturas A rnalona delas seria recheada de pa―

lavras sem nexo. Mas de vez em quando ё preciso fazcr algum esfor9o. O pequeno
trabalhO emprricO, pOr mais admiravel que saa, n5o chega a atacar a cstrutura
malor ou sequcr a forrnar uma opiniaO sObre essa estrutura E se ela for erronca一 ―
por subordinar estritamente a General Motors ao mercado, a Lockheed ao Penta―
gono e todas as outras industrias a vOntade final do cidadao__,a metodo10gia con―

sagrada protegera c perpetuara maravilhosamente o crro Unl trabalho desse tipo
naO ё ncutrO politicamentci sua pedagogia serve para convencer os inocentes de
quc eles tOm uma forca que nao pOssuem e desviar sua atencao daqucles que real―

mente detOm o poder.AtO onde for poss,vel,a claboracao de sistemas deve ser fru―

to do pensamento ordenado. Nao ha espacO para ret6rica,palavras de Ordem,pai―
x6es ou indignacaO. Essa claboragao talvez irnponha um compronlisso cspecial
quanto a esses aspectos Mas quando a estrutura existente ё errOnca, nao se pOde

evitar um tratamento sistematicO desse tipo Creio que isso saa verdadeiro quanto
a estrumra ncOclassica dos livros didaticOs, quc aqui C atacada e que procuro re―

construir. Sinto― rnc em parte justificado pelo fato de hole as coisas parecerem bem

mais 6b宙 as do quc ha dez anOs,quando as apresentei pela primeira vez.

Urn tipo de crmica mais especrfica,que subsiste atO hole, atacava vigorosamen―
te minha teona de quc a grande empresa industrial pode dirigir scus consumidores
――c,por inferOncia,quc o sistema de defesa(os prOdutores de armas e o PcntagO_
no)O quern inforina ao publicO sObre as necessidades da defesa, c nao o inversO
Os crficos afirrnam que nao se pOde provar esse poder. Logo,ele nao existe Tra―
ta―se de urn aspecto fundamental da questao Se pudermos demonstrar quc o con―

2 sOLON,Robert M ``The New industnal State or Son of Afnuence'' In:The Publc lnte“ st n° 9(outono de 1967)
p 100
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sumidor e o cidadaO pOdem ser dirigidos por quem oficialrnente existe para servi_
los, enぬo toma―se possrvel a scqiiencia modificada――uma tendencia para a sobc―
rania do produtor,aO invOs dO consurnidor.Se o consunlldor e O cidad5o naO po―
dern ser assirn dirigidOs, cntao o sistema estabelecido es桜 l seguro A producao res_
ponde a sua decisaO naO dirigida.Nら o cstou insinuando quc todOs os rneus criticOs
Seiam tendenciOsos,ao sc reunirem em defesa do pOderindependente dO cOnsuml―
dor e dO cidadaO,cm defesa de sua imunidade a persuasaO e de sua forca no pro―
cesso democraticO. cOmo sempre, deve― se supor quc eles tOm Os melhores mOti_
vos para criticar, c os eruditOs possuem urn respeito natural por crencas estabeleci―

das.Mas nao ha divida de quc alguns estao prOcurando escOrar a cstrutura cstabe―
lecida cxatarnente ern scu ponto mais vulneravel. A tentaiva desses criticos renete

uma coincidencia cxtremamente feliz entre a con宙 ccaO cientrfica c a defesa de inte―

resses intelectuais pessoais.

N5o tenho aqu1 0utro recurso senao insistir enl meu argumento c apelar para
o que se evidencia aos olhos. E o que sc e宙dencia aos olhos esta seguramente ar
mesmo. Os olhos vOem um enonne trabalho de propaganda e de vendas quc utih―
za ciencia c arte aprimoradas para inluenciar o freguOs. Enxergam o grande c habi―

lidoso esforco da indistria aeroespacial e outras conexas para convencer as forcas

armadas a desaarem o quc elas podern fornecer Pcrcebem o prOcesso nada sutil
pelo qual o PentagOnO inforrna o COngresso sobre O quc ele desaa ter.3 0s quC
afirrnarn ser impossivel provar o que C taO visrvel est5o, na realidade, dizendO quc

nada se pode provar. Estao empregando um si10gismo pscudocientrficO para des―
viar a atencao da realidade

Um pOntO quase igualrnente 宙tal para o sistema cstabelecido o a maxirniza―

caO dOs lucrOs Se for poss～el crer quc as empresas sempre ma対 mizam scu retor―
no pecuniariO, elas estao, em iltima andlise, subordinadas as imposicOes pecuni6-

rias do mercado.ComO a mensagem dc mais ou menos dinheirO o a mensagem
que o mercado transrnite,este ё quc ainda governa.DefendO aqui a idOia de quc a
grande empresa naO maxirniza o retorno pecuniariO, mas tod0 0 cOmplexo de inte―
resses da organizacao, entre os quais aquele retorno O apenas uma parte, e de quc

ela prOcura assegurar quc os ObietiVOS da comunidadc malor e do EstadO harrnOni―
zern―se com os seus lsso envolve o exercrc10 de um poder bem mais impOrtante
dO que seria possfvel sc a cmpresa se lirnitasse a perseguir o lucro

Nisso, porOrn, O ataque dos ortodoxos sobre rninhas idCias foi rnenos vigOro―

s。
4 A defesa da sirnples maxirnizac5o dos lucros, conquanto fundamental aO siste―

ma ncoc16ssicO, ja sc havia desmantelado nas grandes empresas. MuitOs estudlo―
SOS,COmO SC informa neste lvro,jd a haviam raCttad。 .Grande parte das obiec6es
as nlinhas idOias― ―de quc a cmpresa procura combinar a seguranca dc unl retor―
no mfnirno com o crescirnento c ha口 :lonizar o宙 rtuosismo tOcnico por ele mesmo
com o lucrO_-O que lhe faltanl sirnctria c elegancia. Isso eu adrnitO prontamente.

TambOm a verdade muitas vezes faltam essas coisas. E ё inerente a esse sistema,
como nao o O aO mOde10 neod6ssicO, quc, dentto de certos limites, os obicuVOS
podern diferir entre as empresas.

Finalrnente, conforme predisse na primeira edicao, recebi crrticas da esquerda
―― apaixonadas da parte de radicais mais,OVens nos Estados Unidos, um tanto
mais ponderadas da parte da Uniao So宙 otica. O sistema que descrevo aqui assO_
cia o poder a OrganizacaO, Ou seia, a burocracia piblica c privada. E issO, afirma―

se, obscurece ou atё  chrnina o papel do capitalista. Talvez― ―asseveraram alguns

3 MeSmO Os mais vigorosos defensores da autondade inal dO cOnsumidor,como observO neste livr。
,concordam quan―

'li留

鴇 瞥 富 :T;,Tagopぬ
゛°COm“h゛。aam¨ e be“ p`昴cOs semdhanセ s
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crficos__isso tenha sido deliberado e insidloso Ha muitO tempo o capitalsta tem
representado um incOmOdo aos que deseiam prOvar que ele tem a melhor das in―
tenc6es. Como ninguё m pode defendo-lo,scna muito engenhoso sirnplesmente eli―
rnind lo. Mas__ continuam os crfucos__ ninguё m deve enganar― sc.(D capitalista

esta ar a espreita,nos bastidores,controlando os cord01S quc impelenl seus dirigen―

tes― fantoches,c conunua taO pOderoso e maligno como sempre foi.()teste__tan―
to de conhecirnento, como de probidade― ―no pensamento econOnlico e polrtico
consiste cm ver isso Nao se testa a verdade pelo que c対 ste, mas pela coragenl, c
esta se mede pela dispos195o de seguir a nsca o purO Marx.5

TambOm nao posso ceder a cssa crlica.O poder decisono na sociedade indus―
trial rnodema nao c exercido pelo capital,mas pela organizac5o; nao pe10 capitals―
ta,mas pelo burocrata da industna.E o que ocorre nos sistemas de planeiamentO
do Ocidente. E o quc ocorre tambOm nas sociedades socialistas. E o mOtivo pelo
qual o jovern radical norte― americano ja naO ё atraFdo pelo mOdelo soviё tico, pols

isso significa trocar um sistema burocraticO etttremamente organizado por OutrO sis―
tema burocratico extremamente organizado. E por isso quc ele pode sentir― se atrar―

dO pOr Cuba ou China. Esses parses naO s50 burOcraticos― ― Ou taO burOcraticOs.
Mas issO o porquc ainda naO sao industrializados. Quando forenl, ser5o burocrati―

cos A organizacaO__burocracia― -O inevitavel em um mundO de tecn010gia in―
dustrial avancada,com produc5o ern grande volume.

Houve uma crftica quc eu posso aceitar― ―felizmente,pois, cm quest6es des―
se tipo,uma resistOncia fillHe demais corn certeza desperta suspeitas.A idOia de pla―

naamento como foi apresentada na pnmeira edicaO naO fOi saisfabna Conforme
assinalou o Prof.」 ames E. Mcade,podc haver um planaamento dentro da estrutu―
ra do mercado e podc haver um planciamentO quc inclui o mercado.6 uma filllla
pode fazer um planaamento para servir ao mercado de maneira mais eficiente,pe―
la previsao dO cOmportamento do mercado e pela reacao as perspectivas resultan―
tes dessa previsaO__a necessidade de instalacOes, matё rias―primas, mao― de_Obra,
practos de prOdutos__,O quC possibilitara atender melhor as preferOncias do mer―

cado.A empresa tarnbё m pode planaar no sentido de obter os precos,os custos e
a resposta de consurnidores e produtores que deseiar. Ha uma diferenca funda―
mental entrc os dois tipos de planeiamento: o primeiro responde de maneira mais
eficiente ao mercado. C)segundo substitul o mercado.A diferenca nao estava clara
na primeira edlcaO, uma falha quc sc explica com bastante facilidade pela falta de

clareza cm meu pr6prio pensamento.Naturalrnente,faco aqui a devida correcaO.

4

Um bom nimero de criticos das edic6es anteriores deu― sc aO trabalho de lem―

brar seus leitores de quc, conquanto minhas idOias possam valer na area das ern―
presas muito grandes, ainda resta o mundo do mercado. Lavradores, advogados,

faxineiros e sapateiros, rnisicos, livrarias e casas de tolerancia ainda sobre宙vem
Nesscs casos, reina ainda o mercado: a soberania do consurnidor continua in宙 ola―

da. E nao ha uma nitida linha divis6na entre cssa parte da cconornia c as menores

empresas entre as grandes companhias,que ld es● O assimlladas no sistema de pla―

5 FITCH,Robert “A Galbraith Reappraisal The ldeologuc as Gadly'' in:Rompaお  v 6,n° 9e10(malo de 1968)
p 73 etse9
6 MEADEI」 ames E ``Is the New indusmal state'In‐ itable?''In:EconOmic Joυ mo′ v 78,n° 310 ounhO de 1968)
p 372 etsec
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naament。 . com o tamanho c a forca coletiva cada vez malores, o mercado cede
ao planaamento,mas a ttansicao ё gradual,nao abrupta.

ConcordO cOrn tudo isso. Mais ainda, ё um ponto que procurei sahentar n0 11-
vro Aproxirnadamente as 2 rnil rnalores cmpresas dos Estados Unidos__O SiSte―
ma de planeiamento― ― compreendem cerca de metade da ccOnOmia,em termos
de participacao dO prOduto total. Nas outras nacOes dc industrializacao avancada,
as gandes firmas tem uma participacao mais Ou menos parecida. Essa o parte´ da
econonlia ondc ocorrem as grandes mudancas organizaclonais e tecno16gicas. E a
parte que molda nossas crencas e valores. Mas naO representa todo o sistema cco―

nOmico. Existe ainda o mundo da agncultura, dos servicos, dOS empreendirnentos
artrsticOs, dos emprecndirnentOs perifOricos dc advocacia, contabilidade, propagan―

da,vendas e cOnsertos,quc c対 stem ou se mantem gracas a pr6pria grande cmpre―
sa modernao Nesse mundo,as irmas sc apro対 mam da宙 sao quc Os livros didati―

cOs tem de uma firma――em escala, organizacao e, talvez,tambё m ern mOtivacao.
Elas fazem o possrvel para sustentar a plausibilidade das licOes dos livros didaticOs

ou, ao menos,para salv6-los da implausibilidade. E grande parte daqulo quc o in―
teressante c importante na vida cconOmica modema reside na justapos19ao dO sis_
tema de planeiamentO COm o sistema de mercado sobre宙 vente――a justapos19ao

de algumas grandes firmas quc s5o infiり itamente grandes com muitas pequenas fir―

mas que sao infinitamente numerosas. E6b宙 o que nao se pOderia nOtar a diferen―

9a entre pequeno e grande em um livro quc, como este, trata apenas do grande
Essa idёia, juntarnente com outtas ―― sobre o conceito de econOnlia domOstica
(que, Cnl termos de econornia convenclonal, C uma dissirnulacao fraudulenta dos
problemas do controle do consumo na modema sociedade de consumO), SObre a
funcaO da arte e dos valores estё ticos no desenvolvimentO econOrnico e, principal―
mente, sobre os problemas de administracao piblica e polrtica gOvernamental em
uma cconornia birnodal dividida cnte os poucos que saO grandes e os muitos quc
saO pequenOs― ―, levararn― me a cscrever o■ ltimo volume desta sOrie. Trata― se do
hvro Economics and thc Public Pupose.7 se,COmo cu crelo,este livro ё o mais irn―
portante dos tros,o tercciro e altimO fOi de muito longe o mais difrcil de escrever.Is―

so se deu porque cu nao podia sOlicitar ao leitor que voltassc aos dois vOlumes an―

teriores nos quais cle se baseia.Tive dc enfrentar enEo a ardua tarefa de resurnir e

condensar._rnas isso O outra hist6ria.

Mas naO chega a ser uma hist6ria inteiramente diferente, porquc o ato de cs―

crever o ultimo vOlume da scrie inluenclou cm parte a revisaO deste livro. Em nu―
merosas quest6es,tanto grandes como pequenas, o61timo livro dcu― rne uma visao
mais nitida, que se relete nesta revisao. Ele provocou tambOm uma irnportante
mudanga na teminologia. Nas edicOcs anteriores deste livro, referi― Fne a parte da
econornia dominada pelas grandes empresas como sisterna industttal. Quando si―
tuci essa parte da ccOnOrnia cm justapos19ao com O mundo das finnas pequcnas
――o sistema de mercado― ―,vi quc o terrno nao servia.As pequenas finnas indus―
triais poderiarn subordinar― se ao mercado de uma folllla quc as grandes nao sc su_
bordinam.A express5o sisたma industttal tambё m tem uma conotac5o aplicavel a
economia moderna comO um todo.Portanto,em EconOmics and″ hc Public Pupo―
sc, passei a empregar o tellllo sistemα  de planりamento, que define de maneira
mais exata a parte da moderna ccononlia birnodal quc O dorninada pelas grandes
empresas e ondc estas, como aspecto fundamental de seu planciamentO, tem os
mercados sob controle.Agora,na revisao deste livro,rnudei a cxpressaO.

Mas a parte mais importante desta revisao cOnsiste em levar em conta as inu―

7(Boston,HOughton Miflin,1973)



PREFAC10 A IRCEIRA EDIcA0     11

dancas e as informac6es acumuladas nos■ ltimos cinco anos. Arnbas sao muito v。 _

lumosas.Em alguns casos,elas c対giram quc eu reformulasse minhas idOias,tarefa

desagradavel quc s6 enfrento depois de esgotar inimeras raz6es, foladas e inven―
tadas, pelas quais cu naO precisaria refomular as idCias Mas essas correc6es nao
cxigiram que cu alterasse a linha p● ncipal de rncu pensamento em qualquer aspec―
to importante.Mais freqtientemente,c tambOm mais agradavelmente,os fatos c as
pesquisas realizadas desde a primeira cd19ao ou desde a iltima re宙 sao carrearam
provas para minha causa.Nao O de surprecnder quc tambё m haia referoncias a is‐

so nesta revlsao.

O material quc corrige ou atualiza a discussao de um mOdo geral fOl inserido
no texto. Em alguns casos,poだ m,o sequenciamento e o correr da discussao favO_
recern mais ao emprego de nOtas no rodapO da pagina, c isso ocOrreu principal‐
mente com o material que suplementa ou corrobora minha opiniao.Cada leitor
tem scus habitOs relativos a notas de rodapこ ;eu as lelo atentamente e me irrito um
pouco quando elas s5o colocadas nO fim do livro,pratica cm quc erroneamente in―

sistem alguns editores. No caso deste livrO, cu gostaria de recomendar aten950 ao
menos para as notas quc nao contenham apenas a citacao cOstumeira de autOr e
fonte.

5

Um dos obeivOS da revisaO,cOmo j6 se observou,こ levar em cOnta as mu―
dancas ocorridas no tema basicO. Em EconOnlla,como esta implrcit。 ,as rnudancas
saO desagradavelrnente rapidas. Todos os econornistas gostanam que seu campo
dc estudo fosse sempre imutavel cOmo o granito do ge61ogo, c muitos agem como
sc assim fosse.Se fossc assim.¨

E cm uma revisao, mesmo que razoavelrnente abrangente como creio que sc―
ja esta,C dificil dar a mudancas rnais recentes o mesmo aspecto de autoridadc e im―

pOrtancia que tinha o tema original.Para rnim,duas coisas sofrern com essa ausOn―

cia de enfase original,c eu gostaria de dizer uma palavra sobre cada uma delas.

Desde a primeira edicao deste livro, assistimos, cspecialrnente nos Estados
Unidos,ao lorescimento da empresa conglomerada.Os cncampamentos que origi―
naram esses conglomerados naO afetaram as sociedades anonirnas gigantescas do
sistema de planciamento― ―a Exxon e a General Motors nao cOrrem riscos graves.
Eles envolveranl fiェ 11las da segunda ordem de grandeza c combinaram algumas de―
las ern sociedades anonirnas do primeirO esca15o.No processo de cOmbinacaO sem_
prc houve……crelo que sem excec6es― ―O estimulo de urn empresario o conglo―
merado rnOdernO nao O criacaO de uma tecnoestrutura

No cntanto, C uma ocorrencia quc confima a motivacao aqui defendida e
tambёm o papel fundamental da tecnOesttutura nas opera95os das empresas.
Crelo que ninguё m quettOnaria senamente a moivacao quc ha pOr trds da forrna―

caO de cOnglomerados. E o crescirnento,a construcao de impOnos. Longe de fazc―
rem aumentar os lucros, norrnalrnente esses conglomerados se reahzarn corn sacrifr―

cio de lucros. E tambOm parece razoavelrnente seguro quc os conglomerados s6
melhoram seu desempenho na medida cm quc a chamada cquipe de direcao el―
ciente substitua o idcahzador original ou preencha suas deiciOncias. Ou scia,O COn―
glomerado s6 comeca a funcionar quando a tecnOestrutura assume scu controle

A outra mudanca envolve uma questao bem mais subieiVa:relaciona― se com
nossa percepcao da cOrnda allllamentista Nos anos da Guerra Fria, quando eu
preparava a primeira edicao deste livro, sua imagem era vigorosamente ideo16gica,

e cla ainda se nutria bastante nas angistias e nos interesses relacionados com a
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propriedade e COm o dinheiro. Os comunistas nao respeitavam a nqucza, a renda

c o bem― estar pessoais. E atraram a indignacao dos llberais, na area das manifesta―

9oes intelectuais e artrsticas, cOndtlzindO assirn os liberais a uma alianca fOKada
com os conservadores.Esse era o ponto em que se sustentava a corrida a111lamen―
tista.

Em tempos mais recentes,em parte como fruto de iniciatvas a pnnciplo de
Khrushchev e depois de Nixon e Kissinger――nenhum dos quais dotado de prOfun―
do comprornisso ideo16gicO_― , penso que mudou a base da cOmpeticao. Crei。
quc um namero cada vez malor de pessoas ve nessa cornda uma a111ladlha, em
quc os so宙 ёticos atuam no sentido de rnelhor estimular a reacao nlllitar nortc― ame―
ricana,c os Estados Unidos fazem o que mais esumula a reacao sO宙 o●ca.E,nos

糧 琳 :L∬ 驚 :∬ ]」盤 ::ぶ 電蹴 肥 F:∴ 電
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dos dois sisternas,saam quais forem suas tendencias divergentes ou convergentes,
consiste em controlar esse processo macabro.

COmO la cOmentel,reusar nao O a tarefa mais deliclosa quc e対 ste.Sem duvi_
da, descObre‐ sc,com uma ponta de prazer, que muita coisa pode melhOrar; mas o
resultado disso,ah!,こ pensar que quanto podena ter sido mais bem feito desde o
in131o.Agradave1 0u desagradavet tOdO trabalho deve ter um fim.Ao ler estas pala―

vras,o leitor precisa saber quc elasぬ o,por assim dizer,as ultimas.o mundo cOnti―
nuatt mudandO,c mais rapidamente,sern d`宙 da,do quc a EconOrnia quc o expli―
ca c interpreta,Nao obstante,pretendo quc esta reviぬ o seia a iluma.



AM“dαnca c o Sistema dc PraneJamento

LJIna particularidade curiosa da discussao sobre a cconomia modema o O pa_
pel quc a mudanca desempenha.Imagina― se ser muito importante;arrolar suas for―
mas ou enfatizar sua dimens5o O demonstrar um bom domrniO d0 6b宙o.Entretan―
to,julga―se que n5o ha muita coisa para mudar.O sistema econOmico dos EstadOs
Unidos o aceito por todos, cOm excecao dos descOntentes, comO uma esttutura

鳳∬脊∫:寵ぶ潔琴・讃星lttti::き雪電∴:胤1轟篇憲調ど・ふ瑞:

do pellllanece como antes.

Quanto a mudanca,nao h6 di宙 da.Todos os calcu10s demonstram que foram
grandes as inovag6es e alterac6es na vida ccononlica neste sOcu10, mais especial―

mente a partir do infciO da Segunda Guerra Mundial. A mais visrvel f01 a aplicacao

de uma tecnOlogia cada vez mais complexa c aprimorada a prOducaO de bens. As
maquinas continuaram substituindo a mao_de_Obra elementar. E cada vez mais, a
medida quc tto usadas para dingir Outras maquinas,subsituem as follllaS mais ele―

mentares da inteligencia humana.

H6 oitenta anos, a sOciedade anOnirna achava― se ainda cOnfinada as indis_
trias em que, parecia, a producao tinha de ser ern grande escala__cOnstrucao de
ferro宙as, navegacao a vapor, fabricacao de a90, cxtracao e refinO de petr61eo e

譜 私:F∬癬 rl凡 ふ iど辮 詠 鯛 誌 ∬ :誦 庶 ∫描 ilど憮 :

dades quc eram outrora da csfera do propriettrio indi宙 dual ou da fililla pequena.
As filHlas malores aplicam bllh6es de d61ares em equipamentos c empregarn cente―
nas de milhares de homens em dezenas de locais para produzir centenas de prOdu―
tos. No final de 1974,as 200 malores empresas industriais dos Estados Unidos__
1/10 de 19ろ de todas as industrias__tinham dois te4os de todo o ativo emprega―
do na produ950 industrial,e mais de 3/5 de todas as vendas,empregos e renda lr―
quida. Tal concentracaO naO s6 1 elevada, como se intensifica rapidamente. No fi―

nal de 1974, a participacao das 200 malores em vendas, empregos e ativo era
malor do quc a das 500 1nalores de 195511

1鷲謬機。W鴇詳」1:『“'hdustnal COncenhto軋
and Anttrust Pdcyt hあ umdげ E∞nοmた 、u‐ v
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Ha Oitenta anos,a sociedadc anOnirna cra o instrumento de seus proprietarios

c uma praCCao de suas personalidades. Os nomes de scus dirigentes― ―Camegic,
Rockfener, Harriman, Me1lon, Guggenheirn, Ford― ― eram conhecidos ern tOdo o
pars. Ainda sao conhecidos, mas pelas galerias dc arte e fundac6es filan廿 6picas
quc criararn e por scus descendentes quc estto na polfica.Os homens quc hoie di―

rigem as grandes empresas sao descOnhecidos. Uma geracao inteira de pessOas
quc residern fora de Detroit e nao fazem parte da industria autOmoblistica desco―

nhece O nOme do chefe atual da General Motors Do mesmo modo quc tOdos os
homens, ele tem que sc identificar quando paga em chequc. E o mesmo se da
com os da Ford, Exxon c General Dynarnics. O homem quc hoie dinge a grande
empresa nao pOssui uma parcela apreciavel de agOes da companhia. Nao O escOlhi_
do pelos aclonistas,porOnl comumente por urn conselho de dirctOres que,narcisis―
ta,ele mesmo escolheu.

TambOm O de conhecirnento geral quc mudou a relacao do Estado cOm a cco―
nomia. Os servicoS federais,estaduais e municipais representarn agora aproxirnada―

mente entre 1/5 e 1/4 (em 1976, 22ツ 3)2 dc toda atividade cconOrnica. Em 1929,
erarn cerca de 8%. Isso O bern rnais guc a participacao govemamental num Estado
reconhecidamente socialsta como a lndia, ultrapassa consideravelrnente a dos ant_
gos reinos socialistas democraticOs da suOcia c Norucga, c n5o O inteiramente des―

proporcional a participacao dO Govemo da Po10nia― ―paた comunista quc, no en―
tanto, ё francamente agrfcola e deixou sua agncultura em maOs de prOprietariOs
particulares. Uma parcela muito grande de toda ati宙 dade piblica(cerca de 1/3 de
todos os gastos governamentais com bens e serv19os)se destina a defesa naclonal
e a cxp10racao espacial Mesmo para os conservadores, cssas despesas naO cOnfi―
guram um socialismo QuandO Se ttata de outros aspectos,a nomendatura ё mais
ngorosa.

Mais ainda, na csteira do quc hoie se denOnlina revolucao keynesiana,o Esta―

do passa a regulamentar a renda total dispon市 el para a compra de bens e servlcos
na ccononlia. Procura garantir suicicnte poder aquisitivo para comprar tudo o quc

a forca de trabalho atual possa produzir. E, conl mais prudencia c, as vezes, ape‐

nas com rezas ou f6rmulas cabalisticas, procura impedir quc os salarios fOrcem O
aumento dos pre9os e quc os precos forcem o aumento dos salariOs, numa persis―
tente espiral ascendente. Confrontada corn padrOes anteriores, a producao de
bens nos tempos modernos tem sido relauvamentc(mas naO completamente)ir―
me.

Anteriollllente, desde O primeiro aparecirnento do capitalismo atё  o comeco
da guerra de卜litler, expansaO e recess5o seguiam uma a outra,cm intervalos regu―

lares, rnas ern marcha firrnc. O ciclo de comCrcio tinha sc tomado disciplina indc―
pendente no cstudo da Econornia; a pre宙 sao de scu curso c a cxplica950 de suas
irregulandades se transforrnara cm ofrc10 mOdesto ern que razao,adi宙 nhacaO c ele_

mentos de feiticaria combinavam― se de um modo s6 encontrado nas religi6es prirni―
tivas. Nas duas dOcadas quc se seguiram a Segunda Guerra Mundial, naO hOuve
depressao slria. Ern meados da dOcada de 1970, houve uma recessao aguda,Inui―
to grave para indusmas cOmO a habitacional. De urn modo geral, porё rn, concor―

da― se quc ela tenha sidO fruto de uma polrtica dchberada de conter a inlacao. E os
que defendiam com mais veemencia a idOia de que a inlacao ainda era urn fenO―

meno natural fOram os responsaveis pela polltica de contencao.
TrOs outras mudancas juntam― se menos inimamente ao ramerrao de ac6es

oficiais Em primciro lugar,houve mais unl crescimento inaclco no aparelho de per‐
suasaO c incentivo associado a venda de mercadorias. Em custo e talento,essc apa‐

2 Reloめ
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relho vai rivalizando cada vez mais com o esfoК o dedicado a prOducao de bens o
grau a quc os seres humanos ficam expostos e sao suscetrveis a cssa persuasao
constitul,ern siFneSmO,uma ciencia quc es桜 尭lorescendo.

Em segundo lugar,a filiacao aos sindicatos, cm proporgao a fOtta de trabalho,

naO estt mais aumentando. Atingiu seu ponto culrninante(de 25,2▽ 3)ern 1956, e

desde en6o tem declinado.3
Finalrnente, tem ha宙 do grande expansao nas mattrculas para o cnsino supe―

nor,juntamente com um aЧmento algo mais modesto nOs melos para fornece_10.
Tem‐se amburdO issO a um novo e comovente interesse govemamental pelo saber
do povo. Do mesmo modo que na queda da propoκ 5o de trabalhadores sindicali―

zados,esse fato tem raizes mais profundas.Necessitassc o sistema econOmico ape―
nas de milhoes de proletarios analfabetos,c isso,rnuito provavelrnente,seria o quc

terFamos,cm vez de universidades.

2

Essas mudangas ou a maloria delas foram muito discutidas. Mas a pratica co―

mum de analisa― las isOladas umas das outras reduz bastante seu efeito.Elas estao li―

gadas entre si como a causa a consequencia. TOdas fazem parte de uma matriz de
mudanca ainda malor. Enl scu efeito sobre a sociedadc econOrnica cssa matriz tem
sido rnalor quc a soma de suas partes.

Assirn,j6 se fez mencao de maquinas e de tecnologia requintada. Estas, por
sua vez, c対 gem grande investimento de capital Sao criadas e dirigidas por ho―

mens tecnicamente sofisticados. Envolvem tarnbOnl um lapso de tempo muito
malor entre qualquer decisao de prOduzir e o surgirnento de um produto que se
possa vender.

Dessas mudancas advOm a necessidade c a oportunidade da organizacao da
grande empresa. Ela sozinha pode empregar o capital quじ se requer; pode, sozi―

nha, mobilizar as aptid5es necessarias, Pode tambё n■ fazer algo mais.A grande in―

versaO de capital e organizacao muitO antes do resultado requerem quc haia preVi―

壺o e que se tornem tarnbOm todas as medidas excqtifveis para impedir quc o quc
se previu se tome conhecido.[)ificilrnente se poderia duvidar quc a Ceneral Mo―
tors poderia inlucnciar rnelhor o mundo enl tomo de si― ―os pre9os e salariOs pe―

los quais ela compra,c os precos pelos quais vende――do quc um comerciante de
allllannho.

Nem isso C tudo.A prOducao c a renda clevadas,frutos da tecnologia avanca―
da, de uma organizacao cOmplexa c eficiente e da capacidade de grandes grupos
da sociedade fazerem valer suas reivindicag6es de renda, afastaram grande partc
da populacaO das compulsoes e pressOes das necessidades fiSiCas. Consequente_
mente, scu comportamento econOmico tornou― se de certo modo maleavel. Ne―
nhum homem fanninto em seu luiZO perfeito pode ser persuadido a cmpregar scu
iltimo d61ar em qualquer coisa que nao seia alirnento.Mas podc― se persuadir uma

pessoa bem ahmentada, bem vestida,bem abrigada e de qualquer modo bem cui―
dada, a escolher entre a compra do alirnento c a de um barbeador e10mco e de
uma escova tambOm e10trica.A demanda de consumidores,juntamente com os
precos e custos,toma― se stteita a manobras.Isso aё rescenta um novo c importan―

te elementO de controle sobre o ambiente.

Quando ё muito alto o invesimento no desenvol宙 mento da tecnologia, um

3 Handbook or Labor Statlstlcs,1969(DepammentO de Trabalho dos Estados Unidos,Bureau de Estatisicas de Tra―

balho)Boletm n。 1630p351;Handb● ●たof Labor Sta皓
"cs,1976 1dem)BOletm n°

1905p297
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como o riscO a ele assOciado se o Estado pagar por um malor desenvOlvirnento tOc‐
nico ou garantir unl mercado para o produto tecnicamente adiantado. POde― se cn―
contrar facilmente uma lustifiCativa conveniente: defesa nacional, prestrgio naci。 _

nal, a necessidade prOfunda que sente o piblico, por exemplo, de altemativas pa―

ra os derivados do pet61eo. A tecnologia mOdema, portanto, define uma crescen―
te funcao do Estado rnOdemo.

A tecnologia c as necessidades de capital e tempo a ela ligadas conduzern ain―

da mais diretamente a regulacao da demanda pelo Estado.Uma cmpresa,proietan―
dO りm autom6vel dc aspecto modificado, deve saber persuadir O povO a adquiri―
lo. E igualrnente importante que o povo possa fazO-lo. Isso O fundamental quando
se tem de empregar tempo e dinheiro adiantadamente e quando o prOdutO puder
chegar ao mercado facilmente, tanto em tempo de depressao comO crn tempo de
prosperidade Deve haver,portanto,cstablizacao da demanda geral.

A fartura aumenta a necessidade dessa cstablidade da demanda global. Um
homem quc宙 ve quase a margem da subsisttncia tem de gastar para cxisur e o
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tornou indispensavel. Assirn como as outras mudancas com quc este capitulo co―
mecou,ela tambom O intimamente causa c conseqiiOncia de outras mudancas.

3

Em Economia,diferentemente da ficcao e dO teaせ o,nao ha rnal em uma reve―
lacaO prematura dO enredo:o obletiVo principal deste livro O considerar as rnudan―

9as quc acabamos de mencionar e outras como um todo entrelacado (Duso pen―
sar quc a vida econOmica modema o宙sta com muito mais clareza quando, cOmo
aqui se faz,ha urn esfOr90 desse tipo para ve― la cOmO um todo.

Interessa― rne tambOm mOsttar como, nessc contexto malor de mudanca, as
foKas que inc■ am o esfo、O humano mudaram.Isso ataca a mais maiestOSa de to―
das as idoias econOn■ icas, a saber, a de quc o hOmenl, crn suas ati宙 dades ecOn6-
micas,estt stteitO a autondade dO mercado.Ao invOs,temos um sistema cconOmi―
co quc, independentemente de seu posiclonamento ideo16gicO follHal, O substan―
cialmente uma ccononlia planeiada. A iniciativa de decidir o quc se deve prOduzir

nao vem do consumldor soberano quc, attaves do mercado, expede instuc6es
que suicitam O mecanismo de producaO a sua vontade inat antes,vem da grande
empresa produtora quc se adianta para controlar os mercados quc, presume― se,

ela deve servlr e, mais ainda, para submcter O fregues as necessidades dela. E, ao

fazO― 10, inluencia profundamente suas crencas e valores, inclusive algumas crencas

e valores que serao mobilizados para resistir a cssas opini5es. Urna das cOnclusOes
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decorrentes dessa analisc ё quc e対ste uma ampla convergOncia entre sistemas in―
dustriais. Os imperativos da tecnologia e da cmpresa,nao as imagens da ldeo10gia,

こ que detellHinam a folllla da sociedade econOnlica. Isso, cm geral, こ auspicioso
se bem que naO seia necessariamente bem acolhido por aqueles cuio Capital inte―
lectual e fervor moral es6o investidos nas imagens atuais da econonlla do merca―

do como a antitese do planeiamentO social.Nern sera bem acOlhido por scus discr―
pulos que, dOtados dc investimento intelectual ainda menor, carregam as bandei―
ras dos mercados livres e da livre iniciativa c, com isso, por defin19ao, tambこ m as
bandeiras das na96es livres,para o campo da batalha politica, miltar ou dip10mati―

ca. TambOm nao sera bem acOlhido pelos quc identificam o planaamento exclusi―
vamente com o socialismo. De uma fo111la Ou de outra, as idOias quc apresento
aqui vem ganhandO terreno.Tem havidO um e宙 dente mo宙mento favoravel a elas

a partir de sua pnmeira apresentacaO,sOb essa folllla,Cm 1967 Mas ainda naO re_
presentarn as idOias do consenso geral.

A contrnua subordinacao da crenca as necessidades e conveniOncias da indis―
tria nao esta em cOnf011lidade com a宙 sao ma10r do homem.Nem ё algo inteira―
mente seguro. Discorrerei corn certa nlinuclosidade sobre a natureza dessa subordi―

nag5o e sobre seus perigos.

4

Os lirnites de um assunto sao cOnvenclonais e artificiais; ninguOm deve empre―
ga_10s comO excusa para cxcluir o quc O importante,Nada persiste tanto no moder―

no pensamento social quanto a idOia de quc as decis6es da politica govemamental
devem dividir_se de alguma foma cntte os departamentos e currrculos universita―
rios. Elas naO saO independentes. Em nivel de Governo,nao ha lulgamentos exclu―
sivamente econOmicos,polllcos ou atこ mesmo puramente mOdicos.Nem se pode
ser indiferente as cOnsequOncias praticas de um esfor9o como este, qualquer quc
Seia a tendencia para celebrar essa indiferenca como uma manifestacao de des_
prendirnento cientFfico.

Por conseguinte, nos caprtu10s postenores, discorrerei sobre o efeito da mu―

danca econOrnica sobre o comportamento social e polricO c sobre o remOdlo c a
ref01lHa. Confol1lle se observou, sou levado a cOncluぬ o ―― quc espero outros
acharao con宙 ncente――de que nos estarnos tornando servos em pensamento, co―
mo tambOm em acao,da maquina que criamos para servir― nos. E,cm muitos mo―
dos, uma confonttvel servidaO; alguns contemplarao adnllrados e talvez atё  mes―

mo corn indignacaO qualquer pessoa quc sc proponha cscapar a cla. Indivrduos ha
que nunca csほ o contentes. Estou interessado ern sugerir as linhas gerais de eman―
cipacao.De outro rnodo,pellllitiremos quc ottetiVOS econOmicos tenham indevido
monop61io sobre nossas vidas c a expensas de outros interesses mais valiosos. 0
que conta naO c a quantidade de nossos bens,po要 多in a qualidade de vida.

Nosso presente metOdO dc apoiar a tecnologia avancada recorrendo a lustifiCa_

tivas nlilitares O excessivamente perigoso. Podera custar― nos a e対sttnciao Neste li―

vro sugiro altemaivas.Ha tambom o pengo de nOsso sistema educacional passar a
servlr exageradamente aos obicivoS ecOpomicoS.Nesse ponto sugiro salvaguar―
das.A analise cOnduz a conclus6es sobre a relacao do indivrduO cOrn sua labuta c
da cOmunidade com seu planciamentO.Discutem― se tambёm esses pontos.E trato
das opottnidades politicas nao realizadas qucぬo inerentes a dependoncia da cco―
nonlla modema para com a mao―de_Obra treinada e instruFda. Tudo isso cOnstara
dos cap■ulos posteriores. O homem que deseia uma platafolllla polftica deve cvi―
dentemente preparar sua ascensao.
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A MUDANcA E O SISTEMA DE PLANE」 AMENTO

Periodicamente, os lrderes empresariais norte― americanos sao tOFnadOS pela
ldOia de quc a sobrevivOncia do sistema depende de uma educag50 de qualidadc
muito melhor. Em meados da dOcada de 1960 e,novamente,em meados da dё ca―

da de 1970, o Departamento de ComOrclo dos Estados Unidos, deixando de lado
atO mesmo a suspe195o despertada pelo governo, come9ou tambOm a participar
do esfor9o cm prol da educacao.(D mOtivo O quc a imagem p`blica das institui―

95es econOrnicas, bascada na observacao cOtidiana das grandes empresas moder―
nas,nao se aiusta a COSlumeira defesa quc o executivo faz de si mesmo.Nao sur―
preende quc ele reaia bern a idoia de que C a imagem piblica,nao a sua pr6pria,
que precisa mudar. A defesa das empresas invariavelrnente enfatiza a 宙gorosa
competig5o de numerosas fi111las, todas subordinadas ao mercado. E, cOmo sem―
pre, a educacao resultante focaliza o pequeno empreendirnentO_―  num exemplo
particula11llente impresslonante do Departamento de Comё rclo,mostrava― se o fun―

clonamento de uma barraca de venda de refresco da qual duas criancas tornavam
conta a sombra das arvOres.4 Em outras palavras, essc ensino de Economia defen―
de a ldOia de que se pode cOmpreender melhor o capitalismo pela andlise de em―
presas com pouco ou nenhum capital, dirigidas por uma ou duas pessoas, sem as
complicacOes da cstrutura da sociedade por ac6es e onde nao ha sindicatos. Parte
de seu apelo estt no modo como retira todo o poder do executivo da grande em―
presa, inclusive o poder de fazer qualquer coisa crrada. E ainda tem s61idas raizes

hist6ricasi a vida cconOrnica come9ou com as fillllas pequenas, de poucO capitat
cada uma guiada pela mao de um s6 patao.Finalrnente,para explicar essa Econo―
nlia,c対 ste uma teoria sistematica e dOtada de coerOncia intema:a da fillHa concor―
rente na cconornia de mercado.Ela se presta bem a pedagogia.

Mas essa visao da Econornia naO o sancionada pela realidade. E haC, real_
mente,nem O sancionada pelos cconomistas――uma minona a parte,nosttlgica,
rOmantica e condescendente. As mudancas menclonadas antes neste capitulo nao
se espalharam por igual pela ccononlia. A agncultura, as nlinas dc extracao ma_
nual, a pintura,a compos195o musical,grande parte de trabalhOs escritos,as profis―

s6es liberais, certos vrcios, O artesanato, certo comOrclo a vareio e grande numero

de servicos de consertos, lirnpeza, renovacao, cOsmOticos e outros serv19os do lar e
pessoais continuam ainda na csfera do proprietario individual. Sao lirnitados ou es‐

Eo ausentes o capital, a tecnologia adiantada,a organizacao complexa c as outras
caracterrsticas do que passarnos ―― nao acidentalmente ―― a considerar empresa
moderna.

Mas esta――como o admitc hoic a ma10ria das pessoas― ―nao ё a parte da
econonlla onde ocorrem as mudancas que acabamos de menc10nar. POr consc―
guinte, nao faz parte da econornia que combina a tecnologia avancada com O em―
prego mac19o de capital e da qual a grande empresa constihli a manifestacao mais
nobria (⊇uaSc tOdas as comunicagOes quase toda a producao e distribu19ao de
energla elCtrica, bancos e companhias de seguro, transportes aCreos e ferro宙 arios,

a maloria das indistrias de transfol11lacao e das minas,uma parcela substancial do

comOrclo varelista c um volume consideravel de divers6es sao dirigidos Ou propor―

clonados por grandes empresas. Elas naO sら O muito numerosas: podemos adnlitir,
sern erro,quc a malor parte do trabalho ё feita por algumas centenas de empresas,

no rndxirno 1 000 ou 2 000.

4 Do you K"ο w Your Economic′BCヽ 2P,り tS and the Ame"can Econο mソ Depaぬmento de Comёrcio dos Estados
Unidos,1965
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Esta C a parte da ccononlla que, automaticamente,identificamos com a socie―

dade industrial modema. Compreende― la O cOmpreender a parte quc esta mais su_

leita a mudancas e que,portanto,mais rnodifica nossas vidas.Nao O para se lamen―
tar nenhum exercFcio dc inteligOncia, mas compreender o restante da cconOrnia 0
compreender somente a parte quc esta diminuindo em temos relaivos(embora
naO deva desaparecer)e que esta rnenOs stteita a mudancas.

As duas partes da cconornia― ―de um lado, o mundo das empresas tecnica―
mente dinamicas, rnac19amente capitalizadas e altamente organizadas, c, de OutrO
lado, o mundo de centenas de nlilhares de pequcnos propriettrios ttadicionais――

saO muitO diferentes.N5o O uma diferenca de grau,poた m uma diferenca quc inva―

de todo aspecto da organizacaO e cOnduta cconomicas, inclusive a motivacao para
o pr6prio esforco. Seria conveniente,rnesmO antes de uma forrnulacaO mais exata,
ter um nome para cssa parte da cconornia que se caracteriza pelas grandes empre―

sas.Um ia se encOntra facilmente a m50.A cla me refenrei cOmo sendo o Sistema
dc PlanりarnentO. Este, por sua vez, C a caracteristica dorninante do Novo Estado
lndustrial.
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Os lmperatiυ os da Tecnο logia

E:rn 16 de lunhO de 1903, ap6s uns meses de preparativos quc incluFram a
negociacao de cOntratos para vaFiOS COmponentes, follllou― se a Ford Motor Corn―

pany,que se destinava a fabricac5o dc autom6veis.A producao seria em qualquer
quantidade que se pudesse vender. O primeiro autorn6vel foi posto a venda cm
outubro.A llllla inha um capttal autonzadO de 150 mil d61ares.Mas emitram‐ se

somente 100 nlil d61ares de ac6es,dos quais apenas 28 500 d61ares foram integra―
lzados. Conquanto isso nao tenha relacao cOm a presente discussaO,a cOmpanhia
obteve um belo lucro nesse ano e nao deixOu de ob桜 )-lo depois, no decorrer de

muitos anos.Ern 1903,empregava uma rnOdia de 125 funclondrios.1
Sessenta c um anos depois,na pnmeira metade de 1964,a Ford Motor COm―

panソ introduziu no mercado o que se denOmina agora um novo autom6vel. Em
conforlnidade com a moda corrente na nomenclatura autornobllstica, chamou― se

――supOc―se que inadequadamente― ―Mustang.(D piblico achava‐ se bem prepara―

do para receber o novo verculo. os planos especificavarn cuidadosamente as pers‐
pectivas de producao e vendas; errararn, como geralrnente se da cOm Os planos, e
nesse caso por terem Sdo muito modestos.Os preparaivos e対 giram ttes anOs e

melo. Desde novembro de 1962, quando se estabeleccu o proietO, ate a primeira
metade de 1964, houve urn compronllsso razoavelrnente fillHe para com esse car―
ro especial quc acabou surgindo. Os custos de engenharia e de “estilo" foram de

9 mlh5es de d61ares;o do aparelhamento para a producao mOntOu a 50 rnilh6es.2
Em 1964, a Ford Motor Companソ inha,ern mOdia, 317 Πlil funcionarios o ativo

da empresa,nesse tempo,montava apro対 madamente a 6 bilh6es de d61ares.3 Na

segunda metade de 1977, a Ford lan9ou no mercado dois modelos novos, o

l NEVINS,Auan Foだ :The Tlmo,The Mon,The Companり Nova York,Scnbner,1954p220 a seqs
2 sou gab∞ St Wtter T Muphゝ da FodMotorComtty.器

lどお£雷鴬濡酪悧tttFi服器:卵:ふdos sobre o Zephyr e o FalrFnOnt Neste caprtu10 e nO s
McNamara,quc ele deu quando era ainda um execuivo da Ford Deselo desde,a nao s6 adm逍 r como acentuar que

se pode ter um planaamento sem precMo quanto aos resultados e que podera haver malogros ocasionaL Em edi―

競 1籠T跳嶽腎Ъ:管翼∫l」織 篇総
担熙等ic=靱 蠅 善停L鮒nu esse carater dsintvo por ser uma exce゛oさ expectatν

de,eram compulslvas
3 Fo7tune 」ulho de 1964
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Zephソr e o Falll1lont. Para os dOis, O custo era de aproxirnadamente 600■ lilhoes
de d61ares, embora parte do aumento renctissc a balxa do d61ar. Na Opoca, O ati―

vo da companhia girava ern torrlo dos 16 blhOes de d61ares, c a Ford tinha cerca
de 445 rnilfunc10narios no rnundo inteiro.

Praticamente essas cOmparac6es revelanl tOdOs os efeitOs de um usO malor de
tecnologia.Podemos passar-lhes uma revista prehminar.

2

Tecn010gia significa a aplicacao sistematica de cOnhecirnento cientrfico ou Ou_
tro conhecirnento organizado a tarefas praticas. Sua conseqtiencia mais importan―

te, pelo menOs para fins de ordem econOmica, こfo、ar a di宙sao e subdivisaO de
qualquer dessas tarefas a cntrar enl suas partes componentes.Assirn,e somente as―

sirn,pode o conhecirnento organizado foκ ar-lhes o desempenho.
Mais especificamente, nao ha um melo pelo qual se possa forcar o conheci―

mento organizado na prOducao de urn autom6vel como unl todo ou mesmO na fa‐
bncacao de uma carrocena Ou chassi. S6 se podera fo、 6_10 se o trabalho estiver

ほo subdivididO quc comece a ser coincidente com alguma area de conhecirnentO
cientFfico ou de engenharia cstabelecida. Embora nao se pOssa aplicar o conheci―
mento de metalurgia na fabricacao de tOdO o vercu10,pode― se emprega-10 no pro―
jeto do sistema de resfriamento ou do bloco dO motor. Conquanto naO se possa

aplicar O cOnhecirnento de engenharia mecanica a fabrica95o do vercu10 inteiro,po―

de―se usa-10 na cxecu95o do virabrequirn. ConquantO nao se possa aplicar a Qur―
mica na compos1950 dO Carro cOmo unl todo, pode― sc usa_la para decidir sObre a
composicao dO acabamento ou remate.

Nem terminam ar as quest6es.Aplica―se o conhecimento de metalurgia nao
no tocante ao aco, porё m as caracterrsticas dOs a9os especiais para detellllinadas
func6es,e da QuFrnica,nao nO que diz respeito a pinturas ou plasticOs,pOrOm a dc―

teillinadas estruturas moleculares e scus reagrupamentos,confolllle se tomam nc―

ces“nos.4

Quase todas as cOnseqiiencias da tecnologia c grande parte da foI11la da in―
dustria mOderna derivam dessa necessidade de dividir e subdividir tarefas, da ne―

cessidade ainda de aphcar o conhecirnento sobre essas fracocs e da necessidade fi―
nal de combinar Os elementOs da tarefa no prOduto acabado, como urn todo Seis
conseqtiencias sao de impOrtancia imediata.

P"meira. Um intervalo de tempo cada vez malor separa o inicio do tCrrnino
de qualquer tarefa.(D conhecirnento O aplicado a microfracao final da tarefa; de―
pOis a quc esta cm cOmbinacao cOm alguma outra fracao;enl seguida a alguma ou―
tra combinacao e,assirn por diante,aに ao tOIIllino final. O processO estende― se pa‐

ra廿6s no tempo assim como o sistema de rattes de uma planta penetra pelo solo
adentrO.()mais longo dos filamentos deterrnina o tempo total quc a producao re_
qucr.Quanto mais minuclosa a aplicacao da tecnologa__em linguagem comum
ou pelo menos enl linguagem frequente, quanto mais sofisticado o prOcesso de

111::冒¶電乱乱1蹴瞥写:譜亀:器:,鶴 鷺TF電話ょ器壇驚』ξtts℃瑠讃出
al肥

:F勝∬『拙簾鰍胤『t柵電hi器肝:雰L&諸糧∬&緊l鷺」亀:亀J寵熙馨:
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producao――tantO mais para ttas se leva a aplicagao do cOnhecirnento.Tanto mais

demorado,portanto,sera o tempo entre o inicio e oにmino da tarefa.

A fabncacaO dO pnmeiro Ford naO fOi um prOcesso minucloso.A metalurgia
era urn conceito acadenlicO.Empregou―sc a9o comum que se podia obter no a111la‐

zOm de manha c tOmeado na tarde do rnesmo dia.Entre o intio e o t0111lino da fa―

bricacao de urn carro, nenhum prOcesso relaclonado com Os inateriais b6sicOs exi―
gia mais que algumas horas.

Em contraste, o fomecirnento de a9o para o vercu10 mOderrlo comeca desde
as especifica96es preparadas pelos proietistas ou pelo laborat6rio e prosseguc atra―

vOs de cncomendas a usina sidemrgica, do suprimento paralelo do maquinario
apropriado para operacOes com metat entrega,testes c uso

Segunda. Hd um aumento no、 capital investido na producao, sem cOntar o
ocaslonado por malor producaO. Prazo maior, c conl isso malor investimento em
mercadorias em processo, custa dinheiro. O mesmo se da com o cOnhecirnento
que se aplica aos vanos elementos da tarefa. A aplicacao dO cOnhecirnento a um

elemento de urn problema industrial envolve tarnbOm tipicamente a criacao de
uma maquina para desempenhar a fun゛ 0・ (A palavra tecnologia traz ao espfrito
maquinas; isso naO surpreende porquc a maquina五 a C uma de suas manifestac6es
mais visiveis.)Isso envolve invesimento de capital do mesmo mOdo quc o faz o
equipamento para integrar os varios elementos da tarefa no produtO final.

O investimento na fabricac5o do primeiro Ford importOu enl mais de 28 rnll
d61ares, pois parte dele estava na planta, nos materiais e na maquinaria dos que,

como os I)odge Brothers, fomeceram os componentes. Mas O investimento na f6-
brica propriamente foi rninisculo. Os materiais c as pecas ali ficavam apenas pou―

co ternpo; nao havia especialistas caros; empregava― se somente maquinaria ele‐
mentar na montagem do carro.Aiudava a tarefa o fato dc a carcaca do carrO ser er―
gulda por dols operanos.

Terccira.Corn o crescimento da tecnologia,o emprego de tempo e dinheiro
tende a ser feito de maneira cada vez mais inlexfvel corn relacao aO desempenho
de detelillinada tarefa. Esta tem que ser definida com precisaO antes de ser dividi―
da c subdividida em suas partes componentes. Aplicarn― se o conhecirnento e o
equipamento nessas fracOes, e 壺o iteis somente para a tarefa como foi definida
inicialmente.Se se modilca essa tarefa,O preciso aplicar novo conhecimento e no―

vo equipamento.
Deve― se pensar um pouco na oficina dos I)odge Brothers, que fizeram o mo―

tor e o chassi do primeiro Ford, como um insttumento para a fabncacao de autO‐
m6veis.N5o era especializada no tocante a tarefa.Poderia ter trabalhadO tambOm
com bicicletas, motores a vapor ou engrenagem de carruagens e, na verdade, esti―

vera funcionando assirn. ]「 ivessem Ford e seus companheirOs resolvido, em qual―
quer ocasiaO, mudar de gasolna para a foκ a a vapor, c a oficina ter―sc― ia adapta―

do a essa rnudanca em poucas horas.
Em conttaste, todas as pecas do Mustang, os insttumentos e equipament6

que Operavarn com essas pecas e o a9o o outros rnateriais que nelas se cmprega―
vam destinavam‐ se a semr eficienternente sua funcao final. Podiam servir apenas

nessa funcaO.se O carro fosse muito alterado,e se recebesse a folllla de um Barra～

cuda, uma Serpente, um Escorpiao ou uma Barata, como um dia acOntecera, em
vez de ter a folllla de unl Mustang ou um Zephソr,grande parte desse trabalho te―

ria de ser refeito. Dar o comprOmetimento da fi111la com esse vercu10 especial du―

rante uns dezoito meses antes de sua aparicao.

Quatta.A tecnologia c対 ge mao― dc_Obra especializada.Isso C evidente.Conhc―

CiFnentO organizado s6 pode ser aplicado― ―o que nao ё de adrnirar――por aquc―

les quc o possuem. Contudo,naO o apenas a tecnologia que requer rnao― de_Obra;
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o planeiamentO,a ser mencionado dentЮ em pouco,c対ge tambOm um n"el cOm―
parativamente alto de talento especialzado. Prever o futuro enl todas as suas di―

mens6es e proletar as medidas aprOpriadas nao e対 gem necessariamente alta quali_
ficacao cientrfica. RequcFem Capacidade de organizar e cmpregar infoHllacOes ou
capacidade de reagir intuitivamente as experiencias significativas.

Essas necessidades nao renetenl,cm alguma escala absoluta, um talento supe―

rior ao que se c対 gia numa cra tecnicamente menos adiantada. Os fabricantes do
pnmeiro Ford eram homens de talento.Os Dodge BЮ thers ha宙 am inventado an―
tes uma biciclcta c uma lancha a vapor. Sua oficina fabncava varios prOdutos, ca
lenda de Detroit tambOm celebrava sua cxuberancia quando embriagados. Alexan―
der MalcolrnsOn, que fol o s6clo lmediato de Ford para fazer o neg6cio ir avante,

cra um pる spero negociante de carvao. 」ames Gouzens, quc talvez tivesse mais a
ver com o exitO dO empreendirnento quc Henッ Ford,5 eStiVera antes llgado a cOns_

trucaO de ferrovias e comOrclo de carvao e deixOu a Ford para ser ConlissariO de
Polfcia c Prefeito de Detroit, sendo depois not6vel senador republicanO pe10 Esta―

do dc Michigan e inlexivel partidariO de Franklin D. Roosevelt. Nem tOdos os
membros da atual organizacao Ford chegaram a tais alturas. Mas possuem um co―
nhecirnento consideravelrnente mais profundo das quest6es mais especializadas pe―
las quais saO indi宙 dualrnente responsaveis.

Quinta.A contrapartida ine宙 僣vel da cspecializacao ё a organizacao.Ё  esta
que faz com quc o trabalho de especialistas cheguc a um resultado cOerente. Se

ha muitOs especialistas,essa coordenacao torna_sc uma tarefa de grande porte. De
fato, tao complexa ё a tarefa dc organizar os especialistas quc e対 stem especialistas

ern organizacao e OrganizacOes de especialistas ern organiza95o. Talvez mais dO
quc a maquinaria, as grandes e complexas organizac6es empresariais representam

a rnanifestacao palpavel da tecnologia avancada.

Scxta. I)o tempo e capital que devem ser investidos, da inle対 bilidade desse
investimento, das necessidades da grande organiza95o e dos prOblemas da atitude
do merc,dO sOb COnd195es de tecnologia avancada,vem a necessidade dO planeia―
mento E preciso desempenhar tarefas de modo quc esteiarn certas naO s6 para o
momento atual como tambOm para a ocasi5o futura cm que,tendo sido feitos tarn―
bCm Os trabalhos paralelos e relaclonados, toda a tarefa cstiver terminada. E o
montante de capital quc, entementes, tera sido investido aumenta a urgencia des_
sa necessidade de acerto. Por conseguinte, as condi96es por ocasiao do tollllino
de tOda a tarefa tem de ser pre宙 stas,tanto quanto as ocorrencias durante o proces―
SO.

Nos primeiros dias da Ford, o futuro estava ao alcance da maO. Decorriam
apenas dias entre o investimento cnl maquinaria c matcnais para a producao e o
aparecirnento do carro.Se o futurO esほ pr6対 rno,pode― se supor que ele sera mul―
to parecido com o presente. Se o carro nao recebesse a aprovacao dos fregueses,
pOdena ser rnodificado rapidamente.A bre宙 dade do tempo de processarnento per―
mitia isso; o mesmo se dava no tocante ao carater naO especializado da maO_dc_o―

bra,dos rnateriais e da rnaquinaria.

ModificacOes tiveram que ser feitas. Os primeiros carros, quando foram entre―
gues ao mercado, nao satisfizeram plenamente os fregueses; houve reclamac6es
de que o sistema de resfriamento nao funclonava;os frelos nao freavam,o carbura―
dOr naO alimentava o motor de gasolina, c um negociante de Los Angeles cOmuni―
cou a descoberta excepclonalmente desconcertante de quc,quando sc girava o vo―

5 1daa que j`defendl em Outro texto Cf “Was Ford a Fraud?''In:The Libem′ Hour BOstOn,HoughtOn MIttn p
141 etseqs
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lante do carro, “as rodas da frente宙 ravam para o lado errado''.6 corrigiram― se

pЮntamente esses defeitos.Nao afetaram por muito tempo a fama do carro.

Essas falhas no Mustang ou,agora,no Zephyr seriam um con宙 te ao desc"di―

tO.E nao senam pass"eis de uma correcao assim Eo rapida,simples e barata;a
previsao ё necessaria para evitar aに onde for possfvel esses incidentes.A maquina―

ria, os materiais, a mao_de_Obra c os componentes do primeiro Ford, sendO todos
naO especializados,podianl ser todos obtidos no mercado aberto. Por conseguinte,
naO ha宙 a necessidade de prever poss"eis faltas desses elementos e de se toma―
rem rnedidas para cviセ 1-las. No caso dos elementos neces“ rios mais especializa―

dos do Mustang, erarn indispen“ veis a pre宙ぬo e as acOes relacionadas com essa
previsao. Em Detroit,quando se proietOu o primeiro Ford,havia seguranca quanto

i認 踊 :滝sttI留 署 肌 Tc:rttL選 躍
『

搬 s:譜 穏 増喘『

tang.As perspecivas inham de ser estudadas cuidadosamente.E tambOm era pre―
ciso condiclonar cuidadosamente o consumidor a deseiar esSa dadiva. DaF a neces―

sidade de planeiamentO.

3

QuantO mais requintada a tecnologia,tanto malores,cm geral,seぬ o todos
aqueles requisitos acirna citados. Isso se aplica a sirnples produtos quando passarn

a ser feitos por processos mais aprimorados ou a medida quc os industriais desen―

volvem reciplentes imaginosos ou embalagens in宙 olaveis.Com a tecnologia muito

complexa, como a quc esセi relacionada com as allHas e os sistemas de a111lamen―

tos de hoie, ha uma mudanca quantitativa nesses elementos neces“ rios. Isso O es―

pecialrnente o que se da sc,nas condicOes rnodemas de tempo de paz,o custo c o
tempo nao constituern consideracOes decisivas.

Assirn,quando Felipe II decidiu― se pela redencao da lngioterra cm fins de mar―

9o de 1587, nao se sentiu indevidamente perlurbado pela circunsttncia aparente―
mente sёna de que a Espanha nao tinha uma marinha de gucrra.Havia alguns na―
vios de guerra que tinharn sido tomados dc Ponugal, recentemente conquistado,
mas,basicamente, naⅥos rnercantes bastariam.7 Em outras palavras,podia― se corn―

prar uma a111lada no mercado.Nenl fol um golpe fatal a desm1950 de grande ni‐

mero dos navios existentes,quc Drake levou a efeito em Cadiz tts semanas dc―
pois.A despeito do que os historiadores geralrnente descreveram como desarrazoa―

da ineficiencia, a AlHlada fez‐ sc ao mar numa follllacaO de 130 navios, pouco
mais de um ano depois,cm 18 de malo de 1588.O custo,embora consideね vel,

estava bem dentro dos recursos do lrnpё rio. A situacao naO se mOdificou muito

nos tezentos anos seguintes.O Vido″ ,do qual o Almirante Nelson condamou os
ingleses a cumpnrem seu dever em Trafalgar,cmbora fosse um excelente barco de
gucrra, nao teve problemas misteriosos ou muito prolongados em seu proleto. Era

um produto padrao,ia cOm quarenta anos de idade completos na ocasiao. As exl―
guas rndquinas v9adoras da Primeira Guerra Mundial,constl■lrdas para carregarem

apenas um 9μ dOiS homens e uma a111la,foram proietadas e postas em combate
em quesぬo de rneses.

Uma pottncia indusMal de pnmeira grandeza levaria,no mfnimo,宙 nte anos

para criar uma frota modema do tamanho numerico da Al:llada,com porta― a宙6es

6NEⅥNS Op cr,p248
7 inStruc5es expeddas do Loial,em 31 de ma鴫 o Cf MAl‐ rNGLY,Garrett The Arrnαda Boston,Houghton ni
島n,1959p80 Fchpe,naturalmente,宙 nha imagnando essa empresa fazla anos
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e sisterna de comunica96es de apolo.Conquanto a Espanha mOdema scia rnais ri‐
ca que a dos sonhOs de seus monarcas em sua Opoca de malor expansao, sequer
pode pensar enl realizar esse empreendirnento. Na Segunda Guerra Mundiat ne―

nhum a宙ao de cOmbate que nao tivesse sido substancialrnente proiCtadO antes dO
irrompimento das hosthdades ivera uma missao de impomncia.Desde en60 a
antecipa゛ o de ternpo para material bOlico semelhante tomOu―se ainda maiOr. Em
geral, os indivrduOs nO fim da meia‐ idade correrao pequeno riscO cOm as allllas
quc estto sendo agora proietadas;elas constituem ameaca tao― somente aOs quc es―
ぬo para nascer e aos que naoぬo ainda esperados.

4

E lugar―comum da tecnologia modema haver alto grau de certeza de quc Os
problemas tem solucaO antes que se saiba como deverao ser soluclonados. Sabia―

SC, COnl raZo6vel seguranca, nos primeiros anos da dOcada de 60, que Os hOmens
poderiam descer na lua ao fim da docada. Mas muitos dos detalhes,talvez a maior
parte,para a realizacaO dessa宙 agenl,ainda tinharn que ser elaborados.

Sc os mOtodos de realizar uma tarefa especifica forem incertos,a necessidade
de se aplicarem infollHac6es organlzadas sera muitO malor do quc seria se os mOtO―

dos fOssem conhecidos. Essa incerteza conduz tarnbom a um aumento de tempO
e custo,c o aumento pode ser muito grande.A soluφ O dCe pЮblema,cOm setls ele―
vados custos de tempo e dinheiro, こuma feicao lagrante da techO10gia modema.
Abrilhanta toda a discussao ecOnonlica atual sob o t■ ulo de``Pesquisa c DesenvOl‐
宙rnento''.

Tern― se dito quc a necessidade de planeiamentO advOm d0 10ngO per10dO de

麗Ъ[鰊 :品紹 詣肥 fl』λ庶蹄翼電L癬棚 :

No caso dc equipamento Fnilitar avancado, tempo, custo e inle対 bildade dO cOm‐
prometimento tto todos lnuito grandes.Tempo e gastos serao ainda maiores quan―

do__uma caracterisuca cOmum no tocante a a111lamentos__o prOietO ё incerto e
quando deve havg,p∝ 毬q mas 9do鷺

鶏 電 認::鶴 締 呪 紺 TL厳 :sas circunsttncias,o planciamento O ao r
cial por causa do tempo envOlvido, dO dinheiro que estt em jogo, dO nimero de

9peraCδes que podern sair erradas, e da magnitude do ma10grO que pode resultar.
E difrcil por causa do nimerO e vulto das evenmalidades que devem ser cOntrOla‐
das.

Urna solucaO ё fazer que o Estado absorva os nscOs rnais sOrios,Ele pode prO―
ver ou garantir um mercado para o produto.E pode sustentar o custO do desenvol―
virnento,de mOdO que,num caso de aumento irnpreus"el,a fiIIIla nao tenha que
arcar com ele. Ou pode pagar pelos conhecirnentos tOcnicos necettrios ou tornd―
los acessiveis.E宙 dencia―se a tendencia dessc argumento.A tecnologia,cm todas
as circunsttncias,conduz ao planeiamentO;em suas manifestagOes mais elevadas
pode colocar os problemas de planeiamento― ―e os custos decOrrentes― ―fOra do
alcance da fililla industrial.As compulsOes tecno16gicas,c nao ide016gicas ou estra―
tagemas politicOs,cxigem que a ll11la procure a aiuda C a protecaO dO Estado.Es―

sa ё uma conseqtiencia da tecnologia avangada de nao pequeno interesse da qual
voltaremos a tratar.

Ao examinar―se o intrincado cOmplexo da mudanca econOmica,a tecn010gia,
conl sua iniciativa p■ 5pria,こ o ponto 16gico que se deve considerar. Mas a tecnolo―
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gia naO s6 provoca mudancas como O uma reacao a mudancas.Embora force a es‐
pecializacao,C tamborn resultado da especializacaO. Embora exiia CXtensa organiza―

caO, c tarnbOm resultado de organizacao. As mudancas estimuladas pela tecnolo―
gia,ainda que ligeiramente reordenadas para ins de expos195o,cOmp6em o tema
dos capitulos seguintes. Em primeiro lugar exanlinaremos mais minuciosamente o
efeito das necessidades de tempo c capital do planeiamentO industrial.Em segui―
da, analisaremos a fonte c a funcao dO capital que ele emprega em quantidades
taO grandes. E cxanlinaremos depois o papel da mao_de_Obra especializada e de
sua organizacao.Nem sera este 0 1m.Esses temas一 planeiamentO,especializacao

c organizacao‐ ―‐e tambOm o simbolismo militar de marcha c combate dos hinos
dos protestantes e dos,Ogos esportivos interuniversitariOs reaparecerao neste livro.
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Orito as pessoas pela competOncia ern seu
planeiamentO,tambOrn as cOmunidades era atriburdo morito pelo plaheiamentO efi_
ciente no tocante a seu ambiente. Pensava― se quc era bom 宙ver numa cidade
bem planeiada.()(3overno dOs Estados Unidos, antes da guerra, tinha uma」 unta
dc PlaneiamentO de Recursos Naclonais. Durante a guerra, o planeiamentO dO
p6s―guerra adquiriu a condicao de modesta indisma tanto nos EstadOs UnidOs cO_
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crita, seguia― se, pois, que o planeiamentO era algo quc a sociedade libendria deve_
ria c宙 tar.O liberalismO modemo acentua mais cuidadosamente o tatO que a clare―
za de linguagem. Por conseguinte, cvitou o tellHo, quc os conSerVadOres ttansfor―

maram em opr6bno Chamar uma autondade dO Govemo de planeiadOr ecOnOmi―

欺靖 ∬灘 ま麗
Para a cOmpreensaO da econOmia e da follHa de Goverrlo dOs EstadOs Uni―

dos c 6utrOs pates industriais adiantados, dificilmente essa rcacao cOntra a palavra
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tenso planaamento enl todas as cOmunidades industriais, por parte das empresas
E, da parte dO Govemo, procurava― se controlar o comportamento das fillHas. A
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d° V°Cabu10 planeiamento cxclura a renex5。 sobre a realdade
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Agora essa condenacao esta sendO suspensa――muita coisa la se cOnsegulu a

csse respeito nos onze anos decorridos desde a primeira edicao deste livro. A ne―
cessidade de planeiamentO naclonal tornou― se um terna de respeito nas discus―
s6es,ocorrendo o mesmo com a legisiacao quc a facllita.Em quest6es como a da
cnergla, adrnite― sc a necessidade de planciamentO, mas em crrculos da mais eleva―
da reputacaO ainda se prefere o tellllo czar aO de planeiador, embora, acredita― se,

naO pOrquc este scia conSiderado rnais democraticO do quc aquele.

Contudo, ainda sc encontra a tendencia a resistir a tudo o que se denornine
planeiamentO entre os conservadores c aqueles para qucm uma alta pos1950 no sis‐

terna bancan0 0u numa cmpresa scrve de substituto para o pensamento. E, em
seu esfor9o de resistOncia, talvez haia clementos convenientes de interesses pes―

soais Toda discuss5o sobre planeiamentO realizada pelo Govemo chamard aten‐

caO, inevitavelrnente, para o planeiamentO das empresas, que tomam necessari0 0
do Governo. Aqueles quc hac, a maneira de todos os planeiadoreS, dingem ou
controlam o comportamento dos indivrduos naO mais pOderao, por ques10es dos
mais elevados pHncl)ioS,resistir a orientacaO,aO controle ou a cOordenag5o do p6-

blico sobre scu planaament。 .

2

Na cconornia do mercado,conta― se com o preco que se oferece para obter o
resultado quc se procura.Nada mais precisa ser feito. C)consurnidor,conl sua ofer―

ta de pagamento,obtem o necesttrio ato de reacaO da finila quc supre suas neces―

sidades C)ferecendo pagar rnais ainda,ob依 舞n mais.E a fiIIHa,por sua vez,corn sc―

melhantes ofertas, obtOm a maO_de_obra, os materiais e o equipamento de que
precisa para a producao.

O planeiamentO existe porquc esse processo deixou de ser seguro. A tecnolo―
gia com o investimento de tempo e capital quc a acompanha significa que as neces―

sidades dO consunlldor tOm que ser previstas― ―por rneses ou anos. Quando che_
ga o dia distante,pode muito bern ser quc o freguesia naO se disponha a comprar.
Igualrnente, conquanto a mao_de_Obra comum e o a9o carbonitrificado surgirao
ern resposta a uma promessa de pagamento, nao se pOde contar com o trabalho
especializado e com materiais muito especificos e対 gidos pela tecnologia adiantada.

A rnedida necessaria cm ambos os casos toma― se evidente: alё m de decidir sobre
o quc o fregues val querer e vai pagar,a filllla tem quc tomar toda medida excqur_
vel para ver quc o que decidir produzir serd desaado pelo consumidor a pre9o van―

taiOSO. E tem que pro宙denciar para quc a mao― de_Obra, os materiais e o equipa―

mento de que precisa estaam dispOnfveis a um pre9o coerente com o pre,o que
recebera. Ela tem que exercer controle sobre o que se vendc. Tem que exercO-lo
tamb,m sObre o que se fomece.Deve subsituir o mercado pelo planeiamento.

E desnecessariO nOs estendellilos no fato de que, a medida quc o tempo pas―

sa c mais capita1 0 investido, toma― sc cada vez mais arriscado confiar nas reac6es
naO dirigidas do consumidor E isso se agravara ainda rnais quanto maior for o apri―

moramento tOcnico do produto. Ha certa pOssibilidade de que, mesmo daqul a
dOis Ou tres anos,haia uma demanda para consumo mais ou menos segura de mo―
rangos, leite e ovos frescos. Nao hd igual seguranca de quc as pessoas venham a
deSCiar, assim espontaneamente, um autom6vel de detellllinada cor ou modelo
ou um transistor de dete111linado tamanho ou desenho.

C)efeito da tecnologia,e a mudanca a ela relaclonada,enl reduzir a dependOn‐
cia do mercado para com a m5o― de―obra ou cquipamento c ern tornar imperativo
o planeiamentO de sua obten95o, cvidencia― sc igualrnente e pode ser Observado
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nos casos mais sirnples.l Se os operanos usain picaretas c enxadas para construir

uma estrada, podem ser convocados na mesma manha em que se tOma a decisほ 0
para fazer essa tarefa. As picaretas e enxadas servem para variOs fins; por conse―

guinte,o mercado as estoca para ter sempre quanidades disponiveis.A obtencao
de maO_de_Obra seぬ facllitada sc―― confollllc MarX julgava neces“ Ho_― houver
um exercito industrial de reserva de desempregados. Mas O pOssivel um cOmeco
igualrnente rapidO atraindo― se a mao―de_Obra nao especializada,de outrO emprega―
dor,com a sirnples promessa de mercado de se lhe pagarrnais.

Quando se elevam as especificacoes para aius伎 1‐las aos padう es da cOnsttu‐

caO de superestadas e sc introduz maquinaria pesada,o mercado ja naO funclona
6o bem. Engenheiros,desenhistas,peritos em drenagem e os que providenciam a
chminacao de arvOres, capirn, parques pablicOs, corentes d'6gua c Outros encan―
tos do ambiente podem naO sc achar prontarnente a dispOs195o mesmo em respos‐
ta a substancial adiantamento de salariO.Nao se pOdem comprar escavadeiras e
equipamento pesado para remocao de terra com a mesma facilidade com que se
compram picaretas e enxadas. Enl todos esses casos,こ preciso tomar rnedidas an―
tecipadamente a im de garandr quc o fomecimento necessario seia cOnseguido a
urn salario Ou pre9o apropriado. ⊂)comportamento do mercado tem que ser inodi―
ficado por certo grau de planciamentO.2

No quc tange a cngenheiros de sistemas de inCrcia, cspecialistas em proletos
de circuitO digital, especialistas em pesquisas sobre supercondutividade, pesquisa―

dores de aeroelasticidade c engenheiros de teste de radios c avaliac6es, bem cOmO
no que se refere a ligas de titan10 em comparacao cOm as dc aco,e veFculos espa―

ciais ern comparacao corn mOtocicletas, o mercado O muito menos seguro. As ne―
cessidades tem que ser minuclosamente previstas c arraniadas.A linguagem da in―
distria e do Governo renete a realidade modema. Os oficiais de intendOncia da
Guerra Civil dirigiam― se aos mercados locais para obterem o de que precisavam O
mesmo fazianl, por sua vez, os empreiteiros quc aceitavam suas encomendas.
Atualrnente, aquis196es equivalentes aquelas teriam de ser prOgramadas cOnl me―
ses ou anos de antecedOncia.

Do modo de ver da tlllla indusmal,O planeiamentO consiste em prever as me―
didas que se tornam necessaHas entre o infclo da producao c seu tollllino c em pre―
parar―se para a cxecucaO dessas medidas.E consiste tambこ m em prever e ter um
plano para atender a qualquer evento inesperado, favoravel ou naO, que possa
ocorrer nesse rnterim.3 Do ponto de宙 sta do economista,do cienista polluc0 0u
do estudloso profissional,planeiar significa substituir os precos e o mercado, como
mecanismo de detellllinagao dO que scra produzido, por uma detellllinacao autori_

taria pe10 Estado do que sera prOduzido e consumido c a que pre9o.

Na pratica, porё rn, os dois tipos de planciamento, sc ё que podemos chama―

l Em terlnos tOcnicos,a curto pra20 0 preco de fomedmento de matenais altamente espectaレ ados,cOmponentes e
ma∝d←Ob.,c hdお tco Dase o m“ mO com a procum牝

:8:論 螂 n驚電織 盤 認 i:1翻猟肥
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(e devastadores)aumentos em precos nao trazem supime:

牟 r,1認』鯉 1:胃1話機 需:T穐 艇 器 稔 que tta“ mた■o Em qualquer ttm"deセ mmad。,num l∝d&
constucao qualquer,como toda gente tem observado,nao acontece muta coisa Toma se necessdio um planelamen‐
to para prever e arranlar o mateial,a maquinana,a ma。 ‐de―。bra e os subemprettiros de que se necessita Mas,ua
de regra,isso O feito com grande imprecisao ou incompetOncla Por consettnte,C COmum estar se esperando alguma
co:sa na obra
3“Na pね icaは adm籠 Stra゛o ou o phnaamenb do ne籍

:な11:滞棚 7硼]:窃論,鵬fi馬野噂町cias da incerte2a,Ou as duas colsas'' MARRIS,Robln The
Free Press of Glencoe,1964p232 Da mesma fonna,a incerte2a que nao pode ser minimttda deve submeter‐ se a
uma eventual acao adequada,o que,novamente,O o mesmo que dlzer planelamento KOONTZ,Harold e O'DON―
NELL,C,市 1`■ incerteza c as mudan"s do futuro tomam o planaamento uma necessldade'' In:Essen,oお o/Manα
gernent Nova York,McGraw― Hil,1974p61
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los assirn, acham― se inextricavelrnente associados. Uma filllla nao pOde prever e
programar satisfatoriamente a acaO futura nem preparar―se para contingencias se
naO sabe quais serao os precos, quais as vendas,qual o custo,inclusive mao― de_0_
bra c custo de capital, c o quc havera a dispos1950 a csses custos. Se o mercado
naO estiver conttolado, ela nao conhecerd esses elementos. Se, com a tecnologia
avancada c a especializacao a ela associada, o mercado torna― se cada vez mais in―

seguro,como ja宙 mOs,O planeiamento industrial se toma cada vez mais difFcil,a
menos que se controle tambё m o mercado, inserindo― o no planciamentO.Muita
coisa do quc a fil11la considera planaamento consiste enl rninirnizar as inluOncias

descontrOladas do rnercado.

3

Existem varias estratё gias para tratar da crescente incerteza dos lnercados. Sc

o artigo nao tem irnponancia,pode―se ignorar a incerteza do mercado. Para a Ge―
neral Electric ё quesぬo de consideravel interesse saber o preco pelo qual podera
comprar ligas de elevado percentual de a9o ou vender grandes geradores, c as
quantidades quc宙 rao ou que pOderao ser vendidas.Nao e対 ste semelhante urgen―
cia para saber O preco pelo qual os artigos de louca cstarao a disposicao dOs restau―

rantes das hbricas.Algo c talvez muita coisa pode ser conhecida sObre a futura
conduta do mercado de consumidores mediante pesquisas e testes de mercado.

(PCSquisas sobre o quc o consurnidor qucr ou querera combinam― se com pesqui―
sas sobre como convence_10 melhor.)E, finalrnente, as opera96es em grande esca―
la pellHitem que saa absorvida parte da incerteza do mercado. Em 1977, um dOs
けes grandes bancos sur90s,O crOdit Suissc,ern conseqiiencia dO que deve ter sido

uma falha singulaIInente volumosa cm scus controles de adrninisttag5o, nao cOnse_
guiu controlar algumas operacOes excepclonalrnente irnaginosas de sua filial de
Chiasso,na fronteira com a I桜 1lia。 ()resultado foi a perda de varias centenas de mi―

lh6es de d61ares. A cscala das operacδ es bancarias era tao grande quc essa perda
pOde ser absorvida, ainda quc nao scm prOmessa de um desempenho gerencial
mais eicicnte.No mesmo perfodo,gracas a uma incompetOncia semelhante,po―
rOm menos inspirada, os grandes bancos dc Nova York, especialrnente o Chase
Manhattan, tiveram perdas enolllleS COm emprOstimos para a especulacao no setOr
irnobihariO c emprOstimos pouco estudados realizados no exterior. Tambё m essas
perdas foram absorvidas pelo tarnanho, cmbora, nOvamente, com a necessidade
de prometer um desempenho futuro mais csclarecido. Antes desses eventos, em
fins da dOcada de 1950 e iniclo da de 1960, a DivisaO cOnvair da General Dyna―
rnics Conporation perdeu 425 rnilh6es de d61ares na fabricac5o de a宙 6es a lato.

Parte disso resultou das incertezas associadas aos setores de pesquisa e desenv01vi‐

mento;a producao de seusiatoS 880 c 990,de passageiros,custou mais do quc o
esperado. Mas importante fator foi o malogro com o mercado― ―ou mais precisa―

mente a negligencia Ou malogro em obter os conttatos quc se desunavam a reduzir
a incerteza do mercado.A companhia nao faliu(embOra quase falissc)porquc i_
nha rendas anuais dc uns 2 blh6es de d61ares oriundos― ―a10m de avi6es――de di―

versos artefatos tais como rnfsseis, materiais de constucao, submarinos e telefo―
nes.4 Nenhum desses prOdutos foi afetado pela desventura com o Convair. Para
uma companhia rnenor,corn apenas um produto,um preiuiZO de 425 mllhoes de
d61ares teria sido desconfonttvel. Temos aqui uma cxplicacaO parcial das origens

4 sMITH,Rchard Ausin Cο

"ra"Ons in Cnsls Nova York,Doubleday,1963 p 91(■
seqs O infodに nio da cOmpa‐

nhia na venda de a● ∞s esivera intlmamente ligado as excenttddades conternporaneas de HOward Hughes na TWA
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dc um dos mais notaveis desenvolvimentos de empresas cm tempOs recentes, o
crescirnento do conglomerado de cmpresas.5 Ele combina o grande tarnanho com
linhas de fabricacao altamente diversificadas. Assirn, o conglomerado pode absor―

ver as conseqtiOncias adversas das incertezas quc,por outro modo,nao pOdem ser
ehrninadas. A incontrolada aversao dOs fregueses por um produto, como o aviao,
por exemplo, nao tern probabildade de afetar telefones ou materiais de cOnstru―

caO. os efeitos da incerteza do mercado ficam assirn restringidos aO que muitas ve―
zes constitui parte relativamente pequena da unidade de plangamentO total.

Mas as estratOgias mais comuns c対 gem quc o mercado scia SubsiturdO por
uma fixacao autorittria dos precos e das quantidades a serem vendidas ou cOmpra―

das a esses pre9os.Ha ttes rnc10s de fazO-lo:

1. Pode― se suplantar o lnercado.

2. Ele pode ser controlado por vendedores ou compradores.

3. Pode ser suspenso por perfodos definidOs ou indefinidos por rnelo de con―
tratos entte as partes vendedoras e compradoras.

Todas essas estraに gias s5o caracterrsticas cOnhecidas no sistema de planaa―

mento.

4

O rnercado C suplantado pelo quc comumente se chama integracao vertical.
A unidade de planeiamento assume a direcao da fOnte de abastecirnento ou do es―
coadourO; uma transacaO suieita a barganha de pre9os e quantidades O, portanto,
substiturda pOr uma ttansfettncia dentro da unidade de planciamentO. Quando
uma fillHa O especialrnente dependente de matenais ou prOdutos importantes― ―

como uma companhia de pe廿 61eo, que depende do petr61eo bnito, uma fiIIIla si―
delttrgica,de minCrio,6 uma COmpanhia dc aluminlo,de bali対 ta ou a Scars,Roc―
buck, de aparelhos domOsticos― ―sempre ha o perigo de os suprimentos necess6-
rios estarem a dispOs19ao apenas a precos inconvenientes ou incertos. Controlar o

abastecirnento――nao cOnfiar no mercado,porё m em suas propnas fontes de abas―
tecirnento―- O uma medida de protec5o elementar. Isso nao chrnina a incerteza
do mercado; ao conttariO, a grande e incontrolavel incerteza quanto ao preco de
rninOrio ou de petr61eo bruto O substiturda pOr incertezas menores, mais difusas e

mais controlaveis, relativas aos custos de mao_dc_Obra, perfurac6es, transporte dc
minёrio c mattrias― primas ainda mais distantes. Isso,po“ 多m,constitui uma troca al―

tamente benOfica. Para uma companhia petrolffera uma mudanca no custo do pe―
tr61eo bruto comprado constitui ques● o sOria, ao passo quc uma mudanca dO cus―
to do equipamento de perfuracao ё urn dctalhe.

Do ponto de宙 sta da fillHa,a clirninacao de urn rnercado ttansfolllla uma ne―

5 Em seu desenvolumento postenor,。 cOngiomerado foi em parte um fenOmeno especulatvo e,em parte,uma mani―
pulacao da amphacao gerendal Adquinram_se imas com a cnllsぬ o de debOntures de luros iXoS e que propordOna―

vam deduc5o de imposto Os lucrOs e os ganhos de capital das companhias asJm adqtundas passaram enぬ o a inlaciO‐

nar enonnemente o valor das ac6es da companhia compradora O efelto comum nao fOi aumentar,mas dlminuiu mul―
to a estabihdade tanto da ima compradora quanto da trrna adquinda h era de conglomeradO especulatvo la Che‐

9ou ao im ha algum tempo,com a queda do mercado de acて たs em 1969 e 1970 0 conglomerado seぬ tema de dls

cussao mals adiante
6 Esse problema foi irnponante nas tticddades expeimentadas h6 alguns anos pela Wheeling Steel, um produtor

na。・integrado ``Asslm,por seus contratos,a Wheeling,em ins da dё cada de 1950 e comeco da de 1960,viu― se impo―

tente para equilibrar os fomeclmentos de mnё io ao lutuarem as vendas( )A10m dlsso,em pincぃ os daこにCada de
1960 a eldenda da Opera9ao de usar ninё ●o beneiciado ( )era bem e宙 dente, mas a Wheeling, amarrada a antl‐
quadas fontes de abastecimento,flcou muito para trds de muhs empresas que empregavam esse minO● o''Forune
」unho de 1965 p 151 Nos anOssubseqtentes,a Wheeling passou por novas dlflculdades nesse sentldo
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gociacao extema c, dar, uma decisao parcial ou inteiramente incon廿 o16vel, numa
qucsぬo de decis5o puramente intema. Veremos que nada cxplica melhor a p01iti_
ca industrial modema__ o fomecirnento de capital l o exemplo extremo__ dO
que o descio de submeter esses fatores de custo altamente estaに gicos a decis6es
puramente intemas.

Podem―se controlar tambOm os mercados.O controle consiste em reduzir Ou
elinlinar a independencia de acao daqueles aos quais a unidade de planeiamentO
vende ou dos quais ela compra. Estando o comportamento deles suieitO a cOntro―
le, reduz― se a incerteza quanto a esse comportamento.Ao mesmo tempo, a foI11la
exterior do mercado, inclus市 e o processo de compra c venda, perrnanece fo111lal―
mente intata.

Esse controle de mercados O a contrapartida do grande tarnanho da cmpresa
e de seu grande tamanho em relacao a dete:illinado mercado.Uma grania de leite
de u′ isconsin nao pOde inluir sobre o pre9o que ela paga por fertilizantes ou ma―
quinana.ComO suas compras saO pequenas em relaφoお compras como um tO―
do, sua decisao de cOmprar ou nao comprar nao tem irnpOdancia consideravel pa_
ra o fomecedor.(D mesmo ocorre com suas vendas. Nao tendO cOntrole sobre
seus fornecedores ou fregueses,cla paga e recebe os pre9os correntes.

N5o l o que se da com a General Motors. Sua decisao de cOmprar ou nao 0
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o quc acontece com qualquer grande fi111la.7 Fosse neces“ rio presslonar a ques―

ぬo,a General Motors,diferentemente do leiteiro,sempre tem a possibilidade de
fomecer a si pr6pria o matenal e Os componentes.A opsao de elinlinar urn rnerca―

do O uma importante fonte de poder para contro16-lo.8

Do mesmo modo,o tamanho pe111lite a General Motors,como vendedora,es―
tabelecer pre9os para automoveis, motores a dieset carninh6es, refrigeradores e o

resto de sua oferta e sentir― se tranqtilla por saber que nenhum comprador indivi―
dual,deixandO de lhe comprar,pode“ forcar uma mudanca.O fato de a GM ser
um dos poucos vendedores aumenta-lhe o poder de controle. Cada vendedor par―
tilha do interesse comum em pre9os garanidos e certos; na9 traz vantagem a ne―
nhum deles desorganizar esse sistema mituo de seguranga. E muito pouco prova―
vel quc os conCOrrentes da General Motors iniciem reduc6es de precos que pos―
sam provocar outtas redu95es enl represdiao Nao O necessaria nenhuma cOmunica―

caO fOェ 11lal para irnpedir tais ac6es; saO cOnsideradas ingenuas e despertam a ira

'Os economistas,defensores da v■ 5o ortodoxa,esforevam― Se pOr dssodar o grande tamanho absoluto do tamanho
grande em rela゛o a deterrninado mercado``Concentm゛ 。(｀tO ё,pequeno nimero e,poぬ nto,grande tamanho em
relacao ao mercado)nada tem a ver com o tamanho das imas,independenセ mente do ressoante nome pelo qual ё
chamadai grande empresa,organ國

"o colossal,9gantsmo inanceiro etc( )a maiOna de meus colegas economis‐tas concorda“ que`tamanho absoluto ё absolutamente irelevante'"M A Adeiman,Declara"。 perante a Subco―
mis5o sobre Antmste e Monop6Lo da Comi蒻 ぬo do」uoidanO dO senado dos Estados Unidos,88° Congresso,Se―
gunda Sess5o,segundo o S Res 262,Parte I Cο ncent"ca~O Econ6micα :Aspectos Torals e de Conglomarados
(1964)p 228 Essa asser゛ o, COnquanto errOnea, semu para chminar a grande lma da reputa95o peloratva de mo―
nop6ho Prestou asslm a ima um grande sewi9o de proteφ o Tradldonalmente,os economistas n5o assぬ am a for―

F do mercado ao planelamento,rras ao monoメ 51o A concentra゛ O de mercados ou monopao,do pOnto de usta
da ortodo対 a mals aniga,cra Contrma ao emprego eidentt de r∝ Шu、 pelo mercado e inha forte fei゛ o de negallda_
de Se a grande empresa e o poder de mono副 o勧てLm a seridOnicos,enぬ o toda grande empr― era lnettente
e presumtvelmente legal isso,pottm,era constrangedor,attm de absurdo,dada a fun゛ 。e哺dente das≦碑ndes em‐
presas na economia modema Portanto,a dlssocnaφ o entre tamanho absoluto e tamanho relat,o era impottinte para
que a tradidonal antpata pelo monol過Lo parec～ sensata e para que∝ le●imasSe a grande empresa De fato,o ta―
manho absoluto e o tamanho relatvo tocantes ao mercado e魅 也m conluntamente As grandes empresas― ―Ceneral
MOtors,Exxon,Ford,United States Steel― 壺o invanavelmente grandes em rela"o a seus pindPat mercados Nes―
se sentdo,v● am as ObServa96es sensatas de Can Kay“ n“The Corporaton:How Much POwe′ What ScOpe?''In:
The Copora,on in Modern Socl″ りEdward S Mason,c∞ rd Cambidge HaⅣ ard Unlversls Press,1959p89
8 Ha pOssibbdades semelhantes,embora mas complexas,de controlar o mercado de mお ‐deobra Voltaκ mOs a falar
sobre elas
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profisslonal dos consultores da companhia. Toda gente sabe quc o sobrevivente
numa contenda dessa natureza nao seria O agressor, po“ 多Fn a General MOtOrs. E
assirn o tarnanho e o pequeno namero de cOncorrentes conduzem a regulacaO dO
mercado.

O contrOle de precos ё apenas uma parte do controle do mercado;se se deve
elinlinar a incerteza, toma― sc igualrnente preciso haver controle das quantidades
vendidas. Mas o tamanho torna isso tarnbOm possrvel. Perrnite propaganda, uma
organizacaO de vendas bem preparada c uma adrninistracao cuidadosa dOs prOiC―
tos de produtos que podem assegurar a neces“ ria reacaO dOs fregueses. E com6 a

General Motors produz cerca de metade de todos os autom6veis fabricadOs no
pais, suas cria96es nao saO urn renexo da moda do momento, mas a pr6pna mo―
da. As linhas adequadas de um autom6vel, para a maioria das pessOas, serao as
quc os grandes da industria automoblistica decretarem que seiam O COntrole da

demanda, confonne veremos mais adiante,nao O perfeito. Mas o que C imperfeito
n5o deixa de terirnpoHancia para a reducaO da incerteza do rnercado.

Finalrnente, numa cconornia em quc as unidades sao grandes, as firrnas po―
dem elinlinar entre si as incertezas do mercado. Fazern―no assinando contratos nos
quais especificam os precos e as quantidades a serenl fomecidas ou cOmpradas du―

rante substanciais perfodos de tempo. LJrn contrato a longo prazo daquele grattci―

ro de VVisconsin para comprar fertilizantes ou vender icite nao prOporclona uma
grande certeza para o vendedor de fertilizantes ou para a leiteria que recebe o lel―

te O contrato esb suieitO a capacidade do gratteirO em cumpn-lo;morte,aciden―
te, seca, altos custos de forragem e aborto contagioso sao eventOs que podern so―

brevir. 」d um contrato com a United States Steel Corporation para fomecer lami_
nas de a9o ou adquirir energia e10trica C extremamente seguro.Num mundO de
grandes fimas, seguc―se, pois, que pode haver uma matriz de contratos, pelos
quais cada uma delas elirnina a incerteza do mercado para as outras e, por sua
vez,lhes da algo da sua.

Fora do sistema de planciamento, p五 ncipalrnente na agncultura, o GovernO
tambOrn intervOm extensivamente para fixar pre9os e garantir a demanda, c, com
isso,suspende a operacao do mercado c elinlina-lhe a incerteza. Age assirn porque

as unidades participantes― ―as propriedades rurais individuais― ―naO saO suficien―

temente grandes para controlar os precos.A tecnologia c o invesimento de capital
e tempo a cla associados requerenl, entretanto, cstablidade de pre9os e demanda
garanida.9 Mas dentto do sistema de planaamento, onde a tecnologia de preci―

saO,juntamente com extensas pesquisas e criac6es,significa um perfodo de prOdu―

9aO muit0 10ngo c um investimento muito grande de capital, toma― se tarnbё m ne―
cessaria tal acao. Ha muitO tempo,isso O o quc ocorre na criacao e nO fOmecirnen―

to de allllas modemas;fol e continua sendo o caso da cxploracao espacial;e carac―

teriza o desenv01virnento de uma sCrie crescente de produtos ou serυ 19os ci宙s mo―

demos,incluindo‐sc aⅥoes dc transporte,veiculos terrestes de alta velocidade,v6-
rios usos aplicados de energia nuclear e diversas novas fontes dc energia ou for―

mas de conservacaO de energla. Nisso o Estado garante um pre9o suficiente, com
uma margern conveniente para cobrir os custos,c se compromete a adquirir O quc
ё produzido ou a dar plena compensacao no casO de cancelamento de contrato,fa―
lha tёcnica ou ausencia de demanda. Assirn, de maneira efetiva, ele suspendc o
mercado conl toda a incerteza a cste associada. Urna conseqtiencia, cOnfollHe ve―

remos, こque nas areas de tecnologia mais precisa c avancada, o mercado O quase
inteiramente subsiturdO c O plangamentO toma― se,cn撼o,mais seguro.Outra con―

9 Vercapitulos XⅥ  e XⅥ l
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seqtiencia c quc isso passou a ser,para os participantes, uma parte muito atraente

do sistema de planciamentO.A economia inteiramente planelada,longe de ser im―
popular entre os reconhecidos anl19os da livre iniciativa, ё宙sta com agrado pe10s
quc a conhecern rnelhor.

5

Evidenciam‐se dessa analise dols pontos de certo interessc. Primeiro, O claro
que o planaamento industrial estt francamente ligado ao tamanho.A grande orga―

nizacao pode tOlerar a incerteza do mercado, o que nao se da cOm uma filllla me―

nor. Pode escapar dele por rnelo de contratos,o quc a filllla menor nao pOde fa_
zer. A integracao vertical, o controle dos pre9os e da demanda do consunlldor e a

absoκao reclprOca da incerteza do mercado por rncio de contratos de longo prazo
entre as filIIlas, tudo isso favorece a grande empresa. E, conquanto as fi111las me¨
nores possam apelar ao Estado para quc fixe pre9os e garanta a demanda, tal ga―
rantia ё tarnbOm dada pelo Estado a grande fi111la industrial,quando mais necess6-
ria. Essas circuhsttncias― ―tecnologia de precisao, grandes investimentos de tem―
po e capital__tomanl razoavelrnente certo quc a malor parte das obras do Gover―
no sera feita por grandes Organizac6es.10

Todos, a excecaO dOs patologicamente romanticOs, reconhecem agora quc es―
ta naO ё a era dos pequcnOs. Mas ainda paira entre os econonlistas a presuncao
de quc a retirada dos pequenos nao se deu ante a eficiencia das grandes empre‐
sas, rnesmo ante sua eficiOncia tecno16gica, e sirn ante seu poder de monop61io.
Elas tem a capacidade superior de extrairlucros e nisso esta sua vantagem.

``As grandes empresas s6 empreendem inovacё es como promessas de aumento em
seus lucros e em seu poder ou para proteger sua pos195o nO mercado(¨ )homens li_
vres e competidores sempre foram os verdadeiros inovadores. Sob a disciphna rigoro―
sa da competicao,cles tem de inOvar para prosperar e sobre宙 ver."11

Urna pessoa inculta chamaria isso de sandice.()tarnanho o O servo geral da
tecnologia, nao o servO especial dos lucros. A pequcna fillHa competitiva nao tem

condi96es de sustentar as despesas exigldas pela inovacao. urn sisterna cconOnlico

10 Nas grandes imas,C realmente esmagadora a concenhφo de gastos com pesquisa e desenvol宙 mentO industnat
Em 1974, as 126 companhias que reaレ vam pesqulsa e desenvo掏 imento e que tlnham mais de 25 mil funciOn`hos
estveram envoludas em proletos que totalレ aram 16 blh6es de d61ares Essa cifra ggniicava,naquele ano,quase 3/4
de toda pesquisa e desenvol宙 mento indu面 由s dos Estados Unidos Das 126 1rrnas,35 inham proletos de mais de
100 milh6es de d61ares As quatro companhias de maiores programas de pesq面 sa e desenvol宙 rnento,em 1974, reali―
zaram 19%de toda a pesqulm e desenvol宙 mento ind“傾as,medlda em terlnos de gastos,e representavam 18%dos
fundos aplicados pelo Govemo norte‐ amencanO ern pesquisa e desenvolumento na indittia As cOmpanhias com me―
nos de 5 mli funclondios e que red麟 ram proletos de pesquisa e desenvoMmento totabvam mais de 10 ml,ou sc_

,a,95%do total de l● nas que reabzaram esse tpo de projeto,mas representavam apenas 10%de toda a atudade in―
dustnal nessa area

De todos os gastos industlals com pesqtusa e desenvo掏 imento em 1974,37%foram inanciados por lundos fede―
rals Cem grandes empresas receberam 93%de todo o apoio federal R‐ eα rch αnd De17elopment in fndL虚 ″ 1974
(Natonal Science Foundaton,setembro de 1976)
Monon I Kamien e Nancy L Schwa虚 ,a pa出 r de um levantamento realttdo na literatura sobre o assunto,con―

cluem que embora“ a maona absOluta das grandes inlnas tenha mantdo programas de pesq面 sa e d‐ envol宙mentO,
e a maloia absoluta das pequenas lmas n5o tenha'',n5o estt claro quc entre as maiores empresas hala um aumento
no eslorco pela inovacao paralelo ao aumento no tamanho (“ Market Stucture and innOvaion:A Survey'' In:」 our
nal orEcο nomic Liた rOmtt v測 1,n° 1,matto de 1975 p 18)
1l Horace M Gray Deciara9∝ s perante a Subcomis蠅o sobre Anitnsセ e MonoIも lio,da Comlsぬ o do」 udld6●o,do
Senado dos Estados Unidos,89 a Lc● siatura,Phmelra Sesぬ o,segundo S Res 70,Parte lH Concentracaο EconOmi―
c●: Concentracc~o, Inυ encα o e fnoυ acaο  1965 p l 164 Nos■ 16mos dez anos, embora essas atrrnac5es alnda pos‐
sam ser desenセ rradas,acredta― w quc tenham pattdo a ser consideradas excepclonお ,talve2 1eVemente excentncas
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fol11lado por essas fiェ 11las exigiria, pelo contrariO, que releitassemos a tecnologia
quc,desde a primeira tomada de consciOncia,sempre aprendemos a louvar.E対 gi―

ria que tivOssemos produtos sirnples feitOs cOm equipamento sirnples pOr rnao‐ de―

obra nao especializada e oriundo de materiais faclmente acess Qヽis. O perfOdo de
producao seria, entao, curtO; o mercado seguramente fomeceria a m50-dc― obra, o
equipamento c os materiais neces“ rios para a producaO; naO haveria possibilida―
de nem necessidade de dirigir o mercado para o produto acabado. Reinasse assim
o mercado, c nao haveria nem poderia haver planciamentO. A pequena filllla sair―

sc―ia finalrnente bem. Apenas necessitaria desfazer quase tudo que― ―mesmo quc
se deturpasse o sentido――se denominou progresso no ultimO melo sCculo, POde
haver argumentos contta inovacOes tOcnicas― ― contra 宙agens supersOnicas e ar―
mas ininitamente destmivas,ou mesmo diferentes autom6veis e detergentes.Nao
se defende a idё ia de que tais inovac6es serao mais bem realizadas pelos pequc―
nos.

A segunda conclusaO o que o inirnigo do mercado naO o a ideologia e sirn o
engenheiro. Na UniaO sOviOtica c nas ccononllas do tipo so宙 Otico, os pre90s s50
francamente dingidOs pelo Estado. A producao naO responde a demanda do mer‐
cado, mas O detellllinada pe10 planciamentO global. Nas econonllas ocidentais, Os

mercados saO dOnlinados pelas grandes fillllas. Estas estabelecem Os pre9os e prO―

curam garantir uma demanda para o quc tOm para vender. Assirn, os inirnigos dO
mercadO sao benl 宙siveis, cmbora, em quest6es sociais, raramente tenha ha宙 do
um tal caso de erro de identidade.Eles naO s50 socialistas.Nos dOis casos,os inirni―
gOs saO a tecnologia adiantada, a especializacao e a organizacao dc hOmens e pro―

cessos quc ela requer e o resultante investimento de ternpo c capital. Eles o que fa―

zem o mercado funclonar rnal quando se necessita de malor seguranca――quando 0
planciament0 0 fundamental.A grandc empresa modema do Ocidente e o atual
aparelゅ do planaamento sodalista tto acomodacOes vanantes da mesma necessi―
dade. E pellllitido a todo homem livre detestar essa acomodacao. Mas ele tem de
dirigir seu ataquc a causa. Nao deve pedir quc aviOes a lato,usinas de energia nu―
clear ou mesmo os autom6veis modemos, no volume atual,sciam prOduzidOs por
fillllas suieitaS a precos indetellllinados e a demanda naO dirigida, Ele deve pedir,

como se afil11lou,que nao seiarn produzidos.
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de todos os bens de capital,e diferentemente do“ o,came e uぉ que quc hoie壺0
consumidos,seu uso s6 da rendirnentos com o decorrer do tempo.E a maneira de
todos os bens de capital, tern sua fOnte em poupancas, nos recursos econOmicos
quc individuos e empresas dedicam,nao ao cOnsumo corrente,mas a aquisi゛ o
ou constucaO de equipamentos que pellllitem:nalor ou diferente consumo no fu―
turo.Tudo isso soa tranqullizadOramente a lugar― comum.

A tecnologia e o invesumentO de tempo a ela relaclonado acham― se hgados,

記鷺 ‰ 盤 l∫i謝 霊 癬 1詰北 寵 吼 認 驚 ∬ ∬ 電肥 星縦
tambem uma Oferta planciada;aqueles que fazem grande uso de capital tem mini_
m騒】40 COm o対 to sua dependencia para com o mercado quanto ao quc utlizam.

E uma particulandade de todo planeiamento,diferentemente do mercado,
naO incOrporar ern si pЮ prio mecanismo algum,pelo qual a procura se acomoda a
oferta e vice―versa. Isso tem que ser realizado deliberadamente por intervencao hu_
mana c O o que ocorre quanto a oferta de poupanca para a follllacaO de capital.
Consequentemente sena neces“五o outЮ planeiamentO,desta feita pelo Estado,
para garantir que seFia inVestido o que fosse economlzado. Talvez com algum exa―

geЮ,os economistas passaram a chamar essa fase de Revolu゛ o Keynesiana.Essa
tendOncia de as poupan"s serem inde宙 damente abundantes tinha ainda ligacao
importante na relacao dO capital conl a terra,com a forca de trabalho e com a posi‐

caO de barganha do｀ capital em relacao aqueles quc orientarn ou fomecem o co―
nhecirnentoに cnico a empresa industrial.Este O um assunto quc exaFninaremos de‐
pois.O presente capttulo analsa o planeiamento que jaz porは お da oferta de capl―

tal e, prelinlina111lente,a necessidade resultante de igualar a oferta de pOupangas a
procura.

2

A pnmeira particularidade do sistema de planciamento quc O favoぬ vel a uma

39
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lh6es de d61ares dO produto corrente para investimentos no pars e nO exterior lssoセna ddo dtt deぃ

"mrde um PЮ譜:1淑F瀾服t:認雹需艦Guerra Mundial, o qual, cm pre9os equi、
de d61ares.Foi rnais facil cOnsegui-lo de um produto de 692 bilh6es de d61ares em
1976.1

0 efeito mais 6b宙 o da grande producao O que Os indivrduos podern econonll―
zar mais facilmente das grandes rendas pessOais que essa producaO lhes retoma. A
pnmeira rei宙 ndicacao sObre a renda O do consumO,mesmo para O mais austero,
quando a altemativa ё a fome, o frio ou alguma outra follHa de sofrimento fisico.
Mas quando as pessoas atingenl certo nfvel de bern‐ estar,podern adiar O cOnsumo
a lm de prOver as necessidades da velhice ou de um periOdo de dificuldades, Ou
amscar o malbaratamento de uma renda imerecida ou――e este O um aspecto pou―
co comentado― ―ter o prazer de possuir dinheiro nao pe10 quc ele possa comprar,
mas pelo sirnples prazer da posse12 sociedades pobres, no passado,tiveram consi―

deravel capacidade para ccOnomizar confol:1:C ateStarn os monumentos que delas
sobre宙veram.Entretanto,o turista que contempla as Grandes Piramides,Baalbek,
a catedral de Sao PedrO, Chartres,Versalhes, ou a Cidade PrOibida CuzcO nao es_
饉 vendo os frutos das poupancas volunttrias das lnassas.Esti vendo os resultados
das grandes privacOes involunね rias dos escravos, da arte geralrnente esquecida de
taxar o sangue das pr6prias pedras secas e do seguro feito contra O perigo da cOnde―

nacaO eterna sob condic6es de soHO desconforto.Ou esセ i enほ o conteFnpland0 0s re―
sultadOs das poupan∞ s de uma nlinona quc era muito rica. SOmente ern tempOs
muito recentes ё quc o homern comurn se tornou uma fonte de poupanca.

E continua sendo uma fOnte de pequena imponancia.os rnitos populares quc
a economia consagra mostram o indivFduo ou a famlia medindO as premOncias e
as satisfacoes de consumo imediato contra as necessidades preⅥ stas e irnpre宙 sf‐

veis do futuro.Aliado a isso,esb o c61culo de que,se se adiar o cOnsumo e inves‐

tir o produto com prudencia, Ou posslvelrnente com coragern, a recompensa sera

luЮ S,diVidendos ou ganhos de capital.Dessa escolha altamente raclonal e admira―
velrnente indi宙 dualista vern a decisao de ccOnomizar e,com isso,a oferta de capl―
tal e o crescirnento da econonlla. Fosse assirn e seria muito pequena a oferta c in―

significante o crescirnento.

Em 1976, as poupancas das pessoas fFsicas montaram a 78 bilh6es de d61a―
res As das fillllas comerciais, principalrnente das companhias, fOram de 198 bi‐

lh6es Ou mais de duas vezes e meia ma19r.3 E a mP10r parte das pOupancas pes‐
soais foi feita pelas pessoas pr6speras e ricas Em 1950, as famlias que figuravam

nos 2/3 inferiores da faixa de renda, confolllle demonstrado pela renda depois de

deduzidos Os impostos, nao tinham poupanca alguma. Ao contrario, consunliram
substancialrnente acirna de sua renda. Mais de metade de toda a poupanca pes―
soal foi fomecida pelos 5% que figuravam na categoria superior de renda.4N5o
ha razaO de supor que a poupanca se tenha tomado apreciavelrnente mais demo―
cratica a partir daqucle tempo.

l EcOnomic RepO″ Orめ eP″siden4 1977 p 214,187 As cifras de 1976,neste capitulo e em outros,tradas do Rela‐
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3

0 pequeno volume de poupanca feito pelo homern mOdio e sua ausOncia en―
tre as massas de renda infenor renetem ielmente o papel do ind市 Fduo no sistema

de planciamentO c a宙 壺o aceita de sua fung5o.O ind市 Fduo serve o sistema de pla―

neiamento nao por supn-lo com a poupanca e com o capital dela resultante,po―
rOnl muito mais por consunllr-lhe os produtos. Em nenhuma outra atividade, reli―
giosa,politica ou moral,acha― se ele assim tto minudosa,habil e dispendiosamente
lnsttuFdo.

Especificamente, a par com a producaO de bens, desenvolvem― se esfor9os、Л―

gorosos e naO menOs importantes para garantir seu uso. Esses esforcos ressaltam a

sande,a beleza,o exito c a satisfacao sexual__em suma,a felicidade― ―que resuト

taraO da possc e do uso de detellllinado produto. Essa comunicacao, cOmbinada
diariamente com o esfotto em favor de inimeros outros produtos, toma‐se, no

COniuntO,uma constante defesa das vantagens do consumo.Isso,por sua vez,ine―
宙tavelmente afeta os valores sociais.O padぬ o de宙da de uma famlia toma― se um
indicador de suas realiza96es.5 contribui para garantir quc a producao,c,pari pas‐

sum,o consumo de bens,seia a medida bお ica do e対 tO s∝ial.O lembrete,ぬo
apreciado pelos guardiaes da lde01ogia estabelecida,de que“ nenhum sistema eco―

nOnlico da hisbria chegou atO enぬ o a proporclonar um padrao de vida assin1 6o
alto", adrnite como natural que o nivel de consumo constitui a medida exata do
mOrito social. Para uma sociedade que valoriza tanto o consumo, e queぬ o incan―

savelrnente persegue scus apelos,seria muito incoerente contar com os consumido―
res, atraves da poupanca,para a obtenφ o de SCu capltal. Seria ainda mais incon¨

製 ente Se fosse grande sua necessidade de capital.Numa sociedade quc assirn en―

fatiza o consumo e necessita tanto de capital, a decisほ o de poupar eⅥ dentemente
deveria ser retirada do consumidor e exercida por outra autoridade.Assirn fazem
todas as sociedades industriais.Nas economias ibュ 11lalmente planeiadas da Uniao

So宙Ctica e da Europa orientat a renda c retida para investimento pela empresa in―

dustrial e especialmente pelo Estado.Nos Estados Unidos e nas economias do tipo
ocidental, essa retencao O efetuada cm scu malor volume pelas sociedades anOnl‐
mas.Por reurarem a obnga゛O de pOupar dos ind市 iduos(e do mercado),as em―
presas servem― ― assim como em outros aspectos― ―de principal instumento de
planeiamentO.6

4

0 controle da oferta de poupanca C estratOgico para o planeiamento indus―
trial.O uso de capital ё grande.Nenhuma folllla de incerteza de mercado 0 60 sこ ―

la quantO a quc envolve os prazos e as condic6es pelos quais se obtttln o capital.
A parte as desvantagens nolillaiS dO pre9o incerto, corre― se o risco de, sob certas

circunstancias, nao se cOnseguir uma oferta a um pre9o aceitavel. IssO podc ocor‐
reriuStamente no momento em quc uma desventura ou um erro de calcu10 tenha
tomado mais urgente a necessidade. E diferentemente dos fornecedores de maに ―

na―prima ou mesmo de mao_dc_Obra,ao fomecedor de fundos concede‐ se tradiclo―

nalrnente certo grau de poder.C)dinheiro traz consigo o direito especial de saber,c

5 sobre isso ver tambёm DUESENBERRY,」 ames S Incοme,Sα υing αnd the Theο″or COnsumer Bchaυ ioi Cambid‐
ge,Harvard Unlvers,PreSS,1949p28α

“
qs

6 conluntamente com o Govemo(como Sahentaremos em seguidal quc inte″Om para assegurar que a pOupan9 ge―
rada nos nfvels elevados de produφ o e emprego sela toda gasta
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atё mesmo de sugerir, a maneira pela qual ele deve ser usado.7 1sso dllui a autori―

dade da unidade de planeiamentO.
Evitam―se todos esses riscos e dificuldades se a fil11la tern,ern seus pr6prios ga―

nhos,uma fonte de capital segura.Ela nao cOrre assirn os riscos do mercado,n5o
concede autoridade a estranhos,tem pleno controle sobre sua pr6pria taxa de ex―
pansaO, sObre a natureza dessa expansao e sObre decisOes no tocante a produtos,

僣bncas e processos.O iltimo caprm10 mOstrou quc uma das estraに gias para eliml―

nar a incerteza do mercado O chminar o mercado.Essa estrategia c muito usada
quando――comO nO Caso de petr61eo bruto,minOrio de ferro ou bauxita― ―a fill:la

depende fortemente de deteI11linada matOna― pnma e quando,como resultado,mo―
vimentos adversos do mercado podem ser muito dispendiosos,Mas para toda pro―
ducaQ O∽,日 o um myedede md"en“ vd l:露

襦 し出 1窒積£』鴛 瀧 1~cia para conl esse rnercado constitui,pois,t

Ha ainda Outra vantageΠl em trazer a oferta de capital para a esfera do plane―
jamento industrial.Capital e mao― de_Obra sao,em parte,substitutos um do outro.
Se o capital estti stteitO a decisOes intemas,pode ser usado como subsituto parcial
para a mao‐ de_Obra que,no caso nollllal,csM suicita a autOridade extema do sin―

dicato.Assirn,quando o capital substihli a mao― de_Obra, aumenta o poder do pla―

naament。 .Este C unl assunto para consideracao pOsterior.

5

Nas economias foIIllalmente planeiadas,cmbora se ap6ie ligeiramente nas
poupancas volunMrias dos indivrduOs, a decisaO basica sObre o quanto se devera
poupar O tornada pelo Estado. Essa decis5o O promovlda de uma entre duas for_
mas.Ou O efeivada pela mbutacao ou,en60,as empresas industriais sao encOraia‐
das a obter lucros para reinvestimento e,ao estabelecerem pre9os e custos em rela‐

caO cOnveniente, ficam habilitadas a assim proceder. Em ambos os casos O a deci―
壺o dos planeiadoreS e n5o a do indivrduO que detellllina o volume de poupanca.
Fosse diferentemente, o consumo seria mais alto, as poupancas seriam menores e
as taxas de follHacao do capital e de crescirnento econOmico seriam inferiores as
que os planeiadoreS Cttem necessarias.contudo,o poder de os planciadOres subs―

titurrem O ponto de宙 sta do individuo pelo seu,sobre o rndice desciavel de pou_
panca, nao ё llirnitado. Na Po10nia, na Hungria c em outas partes da Europa
Onental em opocas passadas, muitas vezes os planeiadOres alrneiaVam uma taxa
de poupanca mais elevada do que a considerada toleravel pelos que poupavam.
Foi esta uma importante fonte de inquietacao,cspecialrnente na era stalinista.

Nas econonlias ocidentais, a poupanca industrial tomou―se, em comparacao,
quase indolor.Vez ou outra,ouve‐ se nas reuni5es de acionistas uma solicitacao pa―

ra que se paguem malores dividendos.Embora saa ou宙 da respeitosamente,こ ,en―

tretanto, ignorada. E o aclonista sempre tem a opOao de vender suas acOes e de
despender seus ganhos de capital.Os sindicatos citam o nivel de ganhOs,inc,SiVe
os ganhos retidos, como parte de suas raz6es para os aumentos salariais. E um
ponto de barganha e nao uma queixa. QuandO se presslona demais a poupanca
dos aclonistas, c対 ste alguma possibilidade de scu descio de Vender ser aproveita―

do por uma oferta de encampamento das ag6es, com a consequente ameaca ao

7(¨
)“。S Credores provavdmente ttm um mteに sse agudo e att mesmo mJsセ nte peh polttca da companhh e po‐

dem m面to bem inteMr em certos aspectos da adminttaφ o( )Ganhos reidos colocam o∽,tal inteiramente a dis‐
pOd゛。da adminもh゛。Sem qualsquer promessas ou garanLs"M00RE,Wllben E The Conduct or the cο pora‐

,οn Nova York Random House,1962p227
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poder exercido pela administacao e対 stente. Esse processo pode funclonar como
uma restricao a poupanca da sociedade anOnirna,nas empresas menos grandes en‐
tre as malores.Mas no caso da General Motors,da Exxon e da IBM,o tamanho 0
uma defesa contra essa ameaca,quc nao O considerada seriamente.

A natureza dessa poupanca nao deve, entretanto,ser mal interpretada.As dc―
cis6es que provOenl mais de 3/4 da oferta de poupancas da comunidade nao saO
tomadas por indivFduos, pottarn por autOridades, em geral pelas adnlinistragOes de

umas centenas de companhias. E dessas poupancas O que vem os grandes recur―
sos para o crescirnento da econornia.8

0 paralelo com as economias planeiadas O c宙 dente.Nem a cconomia soviCti―

ca nern a dos Estados(」 nidos confiarn a poupanca c o crescirnento a decisao indivi_

dual. Ambos confiam― nos a autoridade. No debate sociat preSS10nar demais uma
razaO fOrte O conceder ao crfico compulsivo ou provocado, ou ao indivrduO quc
procura fugir a verdade inconveniente,o ponto de apolo quc ole desaa. Ha gran_

des diferencas entre os sistemas tanto no grau de centralizacao cOrn quc as poupan―

9as saO planeiadaS COmO nas tecnicas por rnelo das quais elas sao obtidas. Mas na
oferta de capital, como em outra parte, os irnperativos de industrializag5o condu―

zem,por mais diferentes que saam os caminhos,a uma convergenda inevibvel.

6

A rnais celebrada caracterrstica dO mercado ё que ele, a deteminado pre9o,
iguala a oferta a prOcura.Sc ha um excessO incipiente,um pre9o em baixa encora―
ja os compradores,restringe os vendedores e,comお so,climina o excesso;sc ha
uma falta momenttnea,um pre9o em alta atrai fomecedores,repele compradores
e,com isso,elimina a falta.O planeiamentO nao tem dentro de si,confo=1lle se no―

tou,nenhum mecanismo de equilbrio semelhante.O planeiadOr tem quc assegu‐
rar deliberadamente quc a oferta planeiada sc iguale ao uoo planeiado. Se falhar,
havera excessOs Ou faltas. Se nao se usOu ainda o mecanismo do mercado――se

os pre9os naO abaixarem ou subirem― ―havera desagradavel prOblema de ter quc
al11lazenar ou desttuir os excessos ou havera inconveniente disputa pela oferta in―

suficiente. Esses sao resultados comuns de planeiamentO, COmumente acompanha―
dos por uma queda drastica na reputacao do planeiadorinteressadO.

As decis6es sobre o que sera poupado sao geralrnente tomadas por umas cen―
tenas de grandes empresas. As decisOes sobre o que sera investido sao tOmadas
por identicO numerO de fillllas a quc sc acrescentam as de um nimero muito
malor de indivFduos quc estao comprando moradias, automoveis c aparelhos do―
mOsticos. Nenhunl mecanismo do mercado relaclona as decis6es de poupar as de―
cis6es de investir. Se um dos mouvos para desenvolver as fontes intemas de pou―

8 0nde a reahdade naO se hamonレ a com o que se desela,nosa p“ tca,conforr・ le se nota frequentemente,C ciar

um mlto que slrva enぬ o de ponte entre a c宙 dOncla a que nao se pode fuglr e a crenca que se procura Contudo,ne‐

nhum mlto aceMvel relaciona as dedtts da ad雨 nistrac5o da socたdade anOnima modema sobre a retenφ o ou sO―

bre o pagamento de ganhos as preferonclas indL● duas quantOお poupancas e aos gastos 」6 se sugeiu que a Dlreto―

ia,como representante elata pe10s adonistas,estabelece os出宙dendos e,nisso,renete a vontade dos aclonlstas lsso

didimente expllca os casos comunS em que a Junta C seledonada pela adminittaぃ 。Ou c enぬo insmmentO desta
Nem serve melhor nos casos em quc a Dlretona ou alguns membros ttm certo grau de independOnda resultante da
propiedade de ac&s bs mesmo enぬ o os ttretores normalmente aceltam a recomenda゛ o da administrac5o no tO‐

cante a reten゛。e ao investmento dos ganhos Ninguを m fa祠 attdo com as operac6es das grandes empresas acredi―
tana quc o acionlsta indludual iv‐ se voz atva nesse assunto,embora isso nao impeca que o mito sela promo宙 do pe―

los que o perpetuam

O aclonista,conforFne,a Se notou,pode rotrar‐ se do contrato de poupanca a quc estt sulelto vendendo suas ac&s
e despendendo os ganhos de ca,日  ISSO nao altera O poder exercido pela administra゛ o sObre as poupancas da tr―

ma,mas,naturalmente,佗 duz a poupan∞ total da comunidadc Na prdica,o efeito desse recurso sobre a poupanca
da sociedade anδ nima nao o muito grande,como seimagna
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pancas 0 1ibertar a fil11la das incertezas da taxa de juros, Ce宙 dente que a decisao
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quinaria para garantir quc as poupan"s seiam usadas e, por outro, para garantir
que o uso seia limitado as pOupancas disponiveis.

Essa rnaquinaria entrou em uso em todos os paises industriais nos tempos rno―

demos.O Estado emprega seu poder sobre a tributaφ o e diSメ)ndiO,indusive to‐
mando emprestimOs para investimentos e gastos particulares, para estabelecer o
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portadas, C excessivamente fraca. Neles o problema n5o ё garantir o uso de pou―
pancas mas lirnitar os investimentos e outras pretensOes ao que se acha disponivel,

garantir o uso prudente de poupancas e aumentar a oferta dispOnivel.Nos Estados

Unidos, na EurOpa ocidental e na antiga Comunidade Britanica, a parte Os perrO_
dos de guerra e de extrema tentto intemaclonat semelhante preocupacao parecc―
ria excOntrica.All,os homens responsaveis pela politica econOmica estudam as esti_

mativas dos investimentos industriais para ver sc estes,juntamente com o prOvavel

dOficit govemamentat abSOⅣ erao as pOupancas liquidas. Deixar de faze-10 signifi―

ca recessao Ou depressaO. Quando A Tcoria Ceral, de Keynes,1l foi publicada, du―

rante a Grande Depres壺 o,e por duas dccadas ap6s a Segunda Guerra Mundial,0
problema cconOmico fundamental,na realidade,era compensar as poupancas e as―

sim manter o nivel de producao e renda.Para os economistas que,como a ma10-
ria das outras pessoas, ficam mais a vOntade com os problemas menOs graves do
passado,essa preocupacao tomOu_sc uma tradicao. E assim continuou sendo,Inul―

to embora crn tempos mais recentes a inlacao se tenha tomado uma grande― _tal―

vez a malor――fonte de ansiedade.
Urna cxpansao constante da producaO e rendas O favoravel para as poupan―

cas tanto das empresas como dos indivFduos;depressao ou recessao,crn cOntraste,
trazem uma reducaO malthusiana em ambos A poupanca das empresas calu de
ll,2 bilh6es de d61ares cm 1929 para 3,2 blhOes de d61ares ern 1933,o plor ano
da Grande Depressao,e s6 em 1941 0 que reconquistou seu nivel de antes da dc―
pres壺o. Em 1932 e 1933, as poupancas das pessoas fticas foram negativas, o
que significa quc estas, no todo,aumentaranl sua diハ da.12 uma taxa menor de ex―
pansaO ern 1959/60 trouxc uma redu゛ O absOluta nas poupancas individuais e um
equilbrio nas das empresas. Na recessao iniciada ern 1974, a poupanca indi宙dual
calu de novo vertiginosamente― …em d61ares constantes, a mOdia anual de pou―
pancas individuais calu 232 bilh6es de d61ares no quarto trirnestre de 1973 para
184 bilh6es de d61ares no terceiro trimestre de 1974.13 Nisso o paradoxO das pou―
pancas: as medidas quc garantem quc serao usadas servem tarnbё m para aumen―
tar sua oferta.QuantO mais efeuvamente forem contabalancadas pe10s invesumen_
tos tanto mais elevada serd a renda c mais poupancas havera.

A maloria das comunidades, nO passado,cstava lirnitada ern scu progresso pe―
las pOupancas que podia conseguir de scus escassos produtos para investi― las em
melhores mOtOdOs de producao.(D mesmo se verifica atualrnente nas nac6es po―
bres. As nacOes ricas precisam tambこ m possuir poupancas a fim de se expandi―
rem. Mas o quc aqui se chama progresso econOrnico depende menOs da Oferta de
poupancas que da eficiOncia com que o emprego de uma oferta mais ampla ё ga―
rantido.C)espectro quc assedia todo dirigente de pais nco n5o O a falta de poupan―

cas, pottin a recessao resultante de nao se utilizar toda poupanca disponfvel, pois
julga―se excepclonal, pelo menos em tempo de paz, os investimentos excederem
as poupangas. Essa tendOncia de poupancas e, portanto, de capitat para a abun―
dancia, na0 0bstante o uso tarnbOm abundante, O uma questao de sorias consc―
quencias hist6ricas e sociais,a quc me volto agora.

1:職1議Iン撤艶罪霧熙ダ
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sa como sobre a sodedade em geral,deveria caber ao prophettriO dO capital?SOb
que lrCunsttncias poderia esse poder passar para o trabalho?

E uma negligencia desnorteante.Ao chegar― se a qualquer foIIIla de a饉 宙dade
organizada― _igreia,pe10ぬ 0,reparticaO govemamental,comis“ O dO COngresso,
uma casa de tolerancia_― nosso primeiro instinto O indagar quem a dirige. Indaga―
mos depois sObre as qualificac6es ou credenciais que concedem essa chefia. A or―
ganizacao quase invanavelmente suscita duas perguntas:Quem ё O chefe?COmO
chegou ele a essa pos19aO?

2

Uma ra五 o da ques6o ter Sido menosprezada cra que durante um longo tem―
po, na indagacao fOIIllal, naO sc julgava quc alguOm associado a atividade ecOn6-

rnica possuisse qualquer exercrciO de pOder digno de mencaO. Na tradicao ecOno_
mica classica__a de Adam Smith,David Ricardo,Thomas Malthus,」 Ohn Stuart
Mlll e Alfred Marshall_e cada vez mais,a medida quc se deiniam melhor os con―
ceitos, presunlia― se como sendo pequena a empresa(cOmO a grania de leite do
VVisconsin atual)enl relacaO aO mercado a ser abastecido. O preco quc ela recebia

era irnpessoal e competitivamente detellHinado pelo mercado.(D mesmo se dava

ぽ1脱 ∬ 霧 ∬ ::篇 紹 隠 境 L‰ 濾 電 瀾 肥 器 嵐 驚 1鋼電恩
reduziam― se a um nivel competuvo.Presumia― se quc a tecnologia era esttvel.Sob
essas circunsttncias, o volume ideal de producao para a filllla era cxtemamente
estabelecido pela relacao de custOs com o pre9o do mercado em variOs niveis de
producao. Se o homem na chefia da fillHa naO tinha poder para inluir sObre os
precos,custos,salanos Ou juЮs,c se meSmo sua melhor producao era extemamen―
te detellllinada e scus lucros estavam suicitoS aO efeito niveladOr da cOncorencia,
podia―se naturalrnente ficar despreocupado no tocante a seu poder. Ele nao tinha
nenhum.Fヽ10 bom ndmero de anos, no presente sOculo,a Economia dos livros di―
ddticos presumia unl mundo assirn de fi111las pequenas e competitivas.(D corres―
pondente menosprezo pelo problema de poder era ao mesmo tempO plausivel e
ine宙6vel.Outras correntes de pensamento,poに m,tiveram menos diiculdades.

Particula111lente livemos Marx. Em meados do sOculo passado ele ttOuxe o as―

sunto do poder a discussao na Econornia,com uma vecmencia quc o mundO nao
cessou ainda inteiramente dc achar alallllante. Ele pOs de lado a nocao de um sis_
terna de fi111las comerciais competitivas e, portanto, pass市 as, como se tratando de
um exercrclo de apologOtica vulgar. A producao ё dOnlinada por aqucles que cOn―
trolarn e fomecern o capital― _por certo

“nimero de magnatas do capital que c::sta電:鼈 :き彗『(lli19r e que usurpa emonopollza todas as vantagens desse pro《

Sua autoridade na cmpresa C completa. Os precos e salariOsぬ O estabelecidOs em
seu interesse coletivo. Eles donlinam a sociedade e estabelecem seu tom moral.
Contr01am tambёm o Estado, que passa a ser uma comis壺 o cxecutiva a servi9o
da vontade e dOs interesses da classe capitalista. Nao se duvida do poder estar as―

sociado a qualquer outro fator de producaO.Nessa fase do desenvolvimento hisbri―
co,cle pertence inequFvoca c totalmente ao capital.

2 MARX,Kari Capitα′Nova York Modem Lbraヮ,1936 Cap 32,p836
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Na ttadtao classica chegou― se a certo grau de concordancia corn Marx.A no―

caO dO mercado competivo foi posta para廿 6s;sobre宙ve hoie na teOna ccOnOmi―
ca follllat pOronl sem ter qualquer impoHancia na pratica.Adnlite― se rotineiramen―

te quc a empresa tern controle sobre seus pre9os e producao__tem O poder quc
esta assOciado a deteHllinado vendedor ou monop61io,a alguns vendedores ou oli―
gop61io ou a alguma caracteristica sui genens de seu produto ou serv19o que lhe
confere protecao cOntra a concorrOncia. Somente defensores profisslonais do siste―

ma de livre iniciativa, membros de um ofrc10 hurnilde c em geral mal remunerado,
O que ainda defendem o dominlo da concottncia, sendo este o teste pelo qual se
pode calcular melhor que seus fregueses fracassarao.3 conCOrda― se geralrnente
que

“o poder de mercado que o tamanho grande absoluto e relativo da a empresa gigante
O a base nao s6 do poder econOnlico como tarnbOm de consideravel pOder politico e
s∝id(¨ )"4

E adrnite‐se o ponto apresentado por Marx. Esse poder, tal como e対 ste,per‐

tence natural e inevitavelrnente ao capital. Seu exercrc10 cOnstitui prerrogaliva da
propriedade. As reivindicac6es dos outros fatores de producaO saO_lhe inerente―
mente subordinadas. Na hip6tese de o poder pertencer naturalrnente ao capital,to―

dos os econornlstas sao rnancstas.

Para alCm disso, o prOblema de poder nao esta ainda muito debatido. Precos
e salarios sao fixadOs, os investimentos detellllinados, os dividendos declarados e

a producao decidida pelos propricねrios do capital dentro da margem de discricao
pellilitida pelo mercado. A inluencia dos neg6clos sobre o Estado ё julgada cOmO
irregular e llegrtima; a quc O, mesmo assirn, exercida pelos donos de empresas ou

no interesse deles.Altemativas para o exerciclo do poder pelo capital nao saO cOn_

sideradas senamente.
Nas iltimas dOcadas houve constante acumulacao de provas sobre o desloca―

mento do poder dos propric恒rios para os administradores, dentro da grande em―
presa modema. O poder dos aclonistas, conforrne se observou, parece cada vez
mais tenuc. Pequcna proporcaO das ac6es O representada por ocasiao das assem_
b10ias de aclonistas para uma cenmOnia cm quc a banalidade O vanada, principal―
mente pela irrelevancia. A maloHa das ac6es O votada, por procuracao, pe10s dire―

tores quc foram escolhidos pela adnlinisttacaO. Esta, cmbora o namerO de acoes
de sua propriedade scia nO111lalrnente insignificante,tern s61ido controle da empre‐

sa. Por todas as provas visfveis,ё  ela quc esta cOm O poder. Contudo,tem havido
grande relutancia cm admitir urn significativo e duradouro deslocamento de poder

dos donos dO capital. Alguns observadores prOcuranl manter o mito do poder dO
aclonista. Do mesmo modo que na polflica cxterior e nos rnaus casamentos, espe―
ra―se quc um passe de magica venha salvar o quc a realdade desmente.5(Dutros,

3``Att ao ponto em que se alcanca um preco por maOs que naoぬ o lmpessoais――atё ao ponto em quc ou o compra―

dor ou o vendedor pode dtar ou inluenclar o estabelecimento do preco――atё esse ponto nosso Jstema de contr。 lar

a uilし ncao dos recursos n5o esほ funclonando adequadamente"Dο  Yο u Knoω  Your Ecο nOmic ABC's2PrOrltS and

the Ame"con Ecο nomy DepanamentO de ComOrcio dos Estados Unidos,1965 p 13 Esse opiscu10 foi encOmenda―
do pelo DepanamentO de Comё rcio com o lm de promover a compreenぬ o do comlrcio ameicano(e provar a Ыm―

pata do Departamento por ele)Por Seu teste,toda grande empresa fahia,naturalmente Como,6 Se Observou,cssa
tentatva deparou com o bom senso generallzado, e o Departamento(em cOlabOracao cOm a ind`sma de propagan―
da)tentOu novamente em 1976
4 KAYSEN,Carl ``The Corporaton:How Much Power?What Scope?"In:The Cο

“

ゅration in MOdern Socidり MA―

SON,Edward S coord Cambndge,Harvard Univers,Press,1959p99
5 ``Ouando, por exemplo,」 ohn adq血 nu uma nova emlssao de ac6es da Keirn Corporaton,no ano passad。 ( ),(isso
deu‐ lhe)voZ atva na decisao de administracao de `sua' irrna ao encontrar― w ele com os outros acionistas nas assem‐

blёias anuais"Do Yoυ Knοω Yο urEconοrnic ABC's?p 17-18
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inclusive os mancstas,alegam que a mudanga C superficial,quc o capital retOm um
controle mais profundo e mais funclonal. Somente os ingenuOs reagem ao que 0
6b宙o.Alguns admitmm uma mudanca,mas adiaram o julgamento quanto a sua
significacaO.6 0utrOs, porё m, viram uma usurpacao pOssivelrnente perigosa do po―
der legitimo do capital que deveria,se possrvel,ser ttvertida。 7 comparaivamente

poucos contestaram as credenciais do capital, no que diz respeito a direcaO da em_

presa,ou sugeriram quc ele poderia achar― se pellllanenternente em eclipse.

3

Entretanto,durante um perlodo mais longo de tempo,o pOder sobre a cmpre―
sa produtiva― ―e por deriva95o sobre a sociedade em geral一 ―desiocou‐se radical―

mente entre os fatores de producao. A preeminencia dada ao capita1 0 ques● o re―

lativamente recente;atC cerca de dois soculos atras nenhum homem dOtadO de per―
cepcaO teria duvldado de quc o poder estava decisivamente assocladO a terra.A ri―
qucza comparativa, a cstima, a posicao mllitar e a sanguinaria autOridade sobre a

宙da da populagao, que OcOmpanhavam a propriedade da terra, asseguravam a
seu possuidor uma pos195o cnlinente em sua comunidade e poder no Estado. Es‐
sas vantagens da propnedade de terras deram tambё m uma forte c ak,contr01ado‐
ra direcao a hist6na. Durante dois sOculos, aに uns duzentOs anos antes da descO―
berta da AmOrica, contriburram para inspirar as peri6dicas campanhas cOntra o
Oriente, as quais se deu o nome de Crtlzadas. C)socorro a Bレ anc10,quc estava si―
uada pelos iniOた ,c a redencao de」 erusalё m,que se pe● era para eles,serviram,
sem divida, para cstimular-lhes o ardOr. Mas naO exclusivamente. As relac6es en―
廿e os cnsEos Orientais eranl sempre marcadas por profunda desconfianca.Jerusa―
10m estivera sob o domfnlo do lsia durante 450 anOs;sua redencao nao ha宙 a sidO
considerada antes como de angustiosa urgOncia. Os filhos mais novos da nobreza
franca, a semelhanca dos farnintos camponeses que seguiam Pedro, o Eremita,
queriam terra. Por debaixo da cruz em seus rnantos pulsavarn cora96es que sadia‐

mente sc haIIHOnizavarn com o valor da propriedade. BalduFno,o llll:aO mais rno―

9o de Godofredo de Bulhoes,defrOntou, enl seu caminho para a Cidade Santa,
com a penosa decisaO sObre se continuaria com os exercitos redentores ou se sc
apoderaria de um atrativo peda9o de propHedade em Edessa. Sem hesitacao, op_
tou pelo segundo e,sOmente por rnorte do illHao,こ que deixou seu feudo para tor―
nar―sc o pnmeiro rci de」 erusalё m.8

Nos廿es soculos c melo que se seguiram a descOberta da Amё rica, a aprecia―

caO dO papel estratё gico da terra deu-lhe um papel ainda ma10r na hist6ria. As
AmOricas foram povoadas como tambё m as estepes e as partes habittveis dOs Antr―
podas. Mais uma vez a religiao acOmpanhou de maos dadas O deslocamento da
propriedade, disfarcando um tanto a funcao desta● ltima. Os espanh6is considera―
varn―se conlisslonados por Deus para conquistar a alrna dos rndiOs; 。s puntanOs
acreditavam― se primariamente sob a obrigacao de encontrar um ambiente favord―

6 cf MASON,Edward S``The Apologetcs of Managenalぉ m"In:」 oumoi or Businへ of the Uniυ●澪i"or chicag● v
31,n。 1,,aneirO de 1958 P l α seqs E``Comment''In:A Su″ω げ Cο●たmporaヮ Econo7nics HALEY,Bemard
F coord HomewOod,IIhnois,Rchard D lrwin,Inc,1952 v 2,p 221-222 A o● n遍o dO PrOf Mason ё que,con―

鰊馳雉   欝麟ntga do empres6● o"Ibid
k,Harcourt,1959p98as● 9s
q面J゛。de terras num dma men出onal era m面 tO atratlva"

RUNCIMAN,Steven A Hぉ
`ο

ッ げ ,he cnlsad“  v l,The F17St CmSade Cambidge,Inglaterra,Universi,PreSS,
1951 p 92
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fundamentados na Economia.Att tempos comparatvamente modemos,a prOdu―

95o agricola__O fomecirnento de alimentos e fibras― ―representava uma grande
parte de toda a producao,cOmO ainda reprettnta 70 a 80%de tOdOs Os produtOs
em pates economicamente pobres, como a lndia modema. A prOpriedade Ou o
controle da terra conferiam assirn uma pos195o na folllla donlinante de ali宙 dade
econOmica;nao possuir terra era ficar amontoado na que restava.

Entrementes,outros fatores de pЮ ducao uveram um papel estraに gicO muito
menor. A tecnologia agrrcOla era esttvel e sem complicacOes; por conseguinte, a
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mdade pan o ca,d a COmo regra go
6 juntamente com a terra.As a饉 宙dades
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um ponto um tanto esquecido__,atё dllzentos anos atas a uma fraca Oferta de ca―
pital se igualava tambom fraca Oportunidade para seu uso.Se um homenl tinha ter―

ras na lnglaterra ou na EuЮ pa ocidental,podia obter o modesto supnmento de ca‐
pital de que necessitava para cul● va―las.A posse desse capitai nao era,po"m,ga―
rantia de que pudesse consegulr a terra.

Nem a maO_de_obra era difrcil de se cOnseguir.Sua tendencia bem estabeleci―
da era manter― sc em estado de grande abundancia. Da宙 d Ricardo, cOnsiderandO
a experiencia que tinha daquele tempO,afi111lou enl 1817 quc

“nenhum ponto esta mais bem estabelecido que o da oferta de trabalhadores,a qual,
em■ ltima andlise,sera sempre proporclonal aos rnelos de sustenほ ‐los".9

珈 :需 』滉 ∫麗電l鳳乱 智 ‰
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tomos decrescentes, maO_de_obra suficiente de modo que a contribu19aO dO traba―
lhadOr marginal seria mais ou menos igual a sua subsistencia. se ele renunciasse a
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e pequena fo4a de barganha.

Mas ninguOm podia du宙dar da vantagem de lancar as maos sObre um acre
ou 100 acres ou 1 000 acres de terra fOrtil.NinguOm podia du宙 dar das consequen―
cias fatais de perder idonticas quantidades. Isso significava quc a posse da terra era

estratё gica;nem mesmo os i16sofos,cuiaS idOias se introduziram na Revolucao ln―
dustrial,poderiam prever exatamente uma sociedade em quc isso ocorresse de mo―
do diferente.Adam Snlith,cmbOra na maioria dos pontos discordasse de scus pre―
cursores fisiocratas franceses, quc haviam tomado a terra a fonte final de toda ri―
queza, atribura uma dddiva especial a propriedade quc era devolvida,como um si‐

b瓶 器 躍 1塊 11「1サ場 Fnd cor‐
pon&“eげ Dωd R“満 Sm偽,RαQ coord Cambid"口 ndaセm,
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nal especial de graca,aos quc erarn scus donos.10 Quarenta anos depois,Ricardo c
Malthus tornaram a propriedade de teras ainda mais crucial. A populacao crescia
de acordO cOm uma dinamica b1016gica pr6pria. Isso provocaria reivindicag6es ain―

da mais prementes sobre uma oferta dc alimentos, de aumento muito mais lento.
ConseqLientemente, o preco relativo do alimento c a parcela de renda quc ia para
o dono da terra aumentanam indiferente e lllmitadamente.O fator decisivo era a
escassez de terra.

“O trabalho da natureza O pago,nao pOrquc ela faca muitO,mas porque faz pouco A
medida que ela se torna avara em suas dad市 as,e対ge um preco malor para seu traba―
lho.Onde se mostta munificentemente generosa,trabalha sempre gratuitamente''11

Nao surpreende,pois,que os possuidores desse raro recurso exercessem plena au―
tOndade sObre a cconomia agrた ola dorninante e fossern homens de prestrglo e po―
der__a classe govemante――na comunidade em geral.

4

De fato, Ricardo escreveu num momento da hisbria em quc a terra estava
sendO destronada. Isso se verificava em parte porquc a cscassez a qual ele atribura

tanta importanda ha宙 a postO em mo宙 mento uma fenomenal busca de novOs su‐
primentos. E descobriu― se quc as duas AmOricas, a Africa do Sul e a Aus廿 61ia ti―

nham grandes quantidades de terras ainda nao utilizadas e altamente utilizaveis.

Podiarn― se obter terras novas ou recuperar ag que se tinham perdido,indO― se para
as fronteiras. A necessidade agora era de capital para pagar as passagens, as se―

mentes, o gado e os equipamentos e aiudar O homem a vencer as dificuldades ato
ap五meira colheita.

Entrementes, as invenc6es mecanicas e O desenvolvimento dos conhecirnen―
tos de metalurgia c engenharia estavam expandindo prodigiOsamente as oponunl_
dades para o emprego de capital. Desse emprego malor do capital em tecnologia
mais adiantada velo malor producao e desta宙 eram malores rendas e malores pou―
pancas. N5o O claro quc, no 61timo sOculo, a procura de capital aumentasse mais

rapidamente quc a ofertao Nos paFses novos, inclusive os Estados t」 nidos,o capital
era geralrnente escasso e seu custo elevado. Mas na lnglaterra, na maior parte dO
sCculo, as taxas de retomo eram baixas e os ingleses tinhanl fortes incentivos para
procurar empregos mais lucrativos para suas poupancas em terras distantes. Na

Gra― Bretanha,porё nl, o carvaO, O ferro e o a9o,as estradas de ferro,as locomoti―
vas, os na宙 os, a maquinaria tOxtil, os edifrcios e pontes estavam dorninando uma
parcela cada vez rnalor do produtO naciOnal. Para produzi-los,o que contava era o

capital A agricultura, com sua・ dependencia peculiar da terra, contribuFa com uma
parcela cada vez rnenor no produto total. O homem que possura ou cOntrolava o

capital podia agora dispor da mao― de_Obra e das terras necessarias. o controle so‐

bre a mao― dc_Obra ou sobre a terra naO cOnferia um poder recrprOco de dispor dO
capital.

Assim, o poder sObre a cmpresa passou para o capital. E foi o que se deu
com o prestrgiO na comunidade c a autoridade no Estado. No comecO dO sOculo
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XIX,O Parlamento BrittnicO achava― se ai
prie饉nas de terras.Em meados do sOcul
baixar O pre,o dos ahmentOs c com isso l
sas de suas rendas. Dar a revogacao da l
meira figura na polftica britanica cra O grl

ploneiro de pOrafusos,」 oseph Chamberlain. No come9o do sOculo,0(3ovemo dos
Estados【」nidos era dOnlinado pelos cavalheiros proprictariOs de terras e de escra―
vos,da VirgFnia;ao fim do scculo,o pOder passOu,por comurn acordo,para os hO=

∬乳∬3で』鮒穐馳署響
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riam a cle.

A mudanca――um ponto muito importante para o que se seguc― ―naO pare_
ceu natural.George Washington, Thomas」 effersOn e James MadisOn pareciam
muito mais apropriados para pos190eS de poder polrticO que Collis P Hunlington,
」. P. Morgan e Andrew W. Me1lon. Aos primeiros atribura―sc a capacidade de agir
fora da csfera de scus pr6prios interesses,o que nao se dava com Os capitahstas. E

a acaO em favor de scus pる pnos interesses――a defesa da escra宙 dao, por exem―
plo__parecia mais cavalheiresca, razoavel e legrima dO quc a acaO dOs capitalis―

tas enl favor deles mesmos. Essa impressao conttastante ainda sObrevive nas atitu―

des Oficiais e nos livros de hisbria do primeiro grau escolar. POdemos tracar cOmo

regra que, quanto mais antigo o exerctio de qualquer poder, tantO mais benignO
parecera, c quanto mais recente sua posse tanto mais artificial e ato perigosO pare―

cera.

5

Esta claro agora o quc cOnfere poder a unl fator de prOdu950 0u aqueles quc
o possuem ou cOntrolam O pOder vai para o fator que C mais difrcl de Obter Ou
de substituir. Em linguagem precisa, pertence aquclc que tem a ma10r inelasticida―

de dc Oferta na margem. Essa inelasticidade resulta de uma escassez natural ou de

um controle eficaz sobre a Oferta por alguma acaO humana ou ambos.12

Em certa Opoca, sc alguё m pOssuFa terras, cnt5o a mao― de_Obra c O capital

(nas escassas quantidades necessarias)podiaFn Ser facllmente obtidos. Mas a possc
de capital operaclonal e da capacidade de conttatar mao― de_Obra nao garantiaほ o
facilmente que um homem pudesse cOnseguir terra.Havia aqul uma misttra de
causa c efeito. COmo a terra proporclonava acesso especial ao poder econOmico
malor,tOmaram―se medidas, pOr melo de leis de宙 nculacao, para lirnitar a posse a
casta pnvilegiada ou nobre. E issO, por sua vez, lirnitou as oportunidades para ad―
quiri‐la c aumentou ainda o poder ecOnonlico e a autoridade sOcial quc, de uma
geracao para Outra,a terra conferia a seu dono.

Na cra do capital, a terra era facilmente obtenfvel nas pequenas quantidades

necessarias para o empreendirnento industrial e, cm quantidades cada vez ma10-
res,para a agncultura.A mao^de_Obra continuava a ser abundante.A posse da ter―
ra e da mao― de_Obra nao pellllitia que se dispusesse do capital;rnas com O capital,
a terra e a maO_de_obra podiam ser facilmente obudas.o capital agora confena po―
der na cmpresa e conseqtientemente na sociedade.

12 Assirn, um sindicato, que confere consideぬ vel poder a ma。_de_Obra em relacao a decis5es espec16cas, comO as
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Se acontecesse de o capital tomar― se abundante ou excessivo e,portanto, ser
facilrnente aumentado ou substiれ lrdo,seria de esperar que o poder que ele confere
――tanto na cmpresa como na sociedade― ―sofreria com o fato.IssO pareceria parti―

culallllente lucrativo se, ao mesmo ternpo,algum outro fator de produ95o provas―

se serem cada vez mais dificeis acttscimos ou subsitu196es.

6

O●ltimo capitulo deixou claro que,nO sisterna de planeiamentO,conquanto o
capital scia usado ern grandes quantias,こ pelo lnenos,cm tempo de paz,abundan―
ternente fomecido. A tendencia para um excesso de poupanOas, e a necessidade
de uma estratOgia equllibradora do Estado, C uma particularidade estabelecida da
econonlia keynesiana. Essas poupancas,confolllle宙 rnos,sao fomecidas pela gran―

de empresa industrial a si p“ pna como parte de seu planciamentO.Ha cOmparat_
vamente alto grau de certeza quanto a sua disponibilidade,pois este l o prop6sito

do planeiamentO.
Ao mesmo tempo,as e対 gOncias da tecnologia e do planeiamentO aumenta―

ram bastante a necessidade quc a empresa tem de talentos especializados e de sua
organizacaO.o sistema de planeiamentO tem que coniar,geralmente,em fontes
exterrlas para a obtencao desses talentos.I)iferentemente do capitat nao O elemen‐
to quc a fillila pode fomecer de maneira ampla a si pbpria. Para serem eficazes,
esses talentos t)rn quc estar na organizacao. Dada uma competente organ口 acao
comercial, o capital fica en憾 o comumente disponivel. Mas a mera posse de capital
naO ё agora garantia de quc os talentos exigidos possarn ser obtidos e organlzados.
Dada a experiencia passada,pode― se esperar encontrar um novo deslocamento de
poder na empresa industrial,do capital para a inteligencia Organ2ada.E seria de es‐

perar quc esse deslocamento renetisse na extensao do pOder na sociedade em ge‐
ral.

Isso, na realidade, fol o quc ocorreu. Houve um deslocamento de poder, co―
mo o que se deu entre os fatores de producao,que se iguala 9o quC OCOrreu da ter―

ra para o capital dois secu10s attas, nOs paises adiantados. E um evento dos■ lti‐

mos cinquenta anOs e quc ainda se estt verificando. Uma dezena de quest6es quc
comumente se observa― ―a perda de poder dos aclonistas na sociedade anOnirna
modema, a pos198o inexpugnavel da adnlinistra95o bem sucedida das grandes em―
presas,o decrescente magneusmO sOcial do banqueiro(em compara゛ o com」 .P.
Morgan ou Andrew W. Mellon), O ar de singularidade que se liga a sugestaO de
que os Estados Unidos tto dirigidos a partir de Wall Street,a busca cada vez rnais

intensa de talento industrial,o prestigio da educacao e dos educadores__,tudo is‐

so confilllla esse ponto.

Esse deslocamento de poder tem sido disfa“ado porquc,do mesmo modo
que outrora com a terra, considera‐ sc a pos195o dO Capital como imuttvel, Parece
inatural que o poder estivesse em outra parte,c aqueles quc assim argurnentam es―

饉o em busca de uma frivola no宙 dade.E o deslocamento foi disfaκ ado porque o
poder nao foi para outros fatores estabelecidos,como o celebra a pedagogia eco‐

nOnlica convenclonal. N5o passou para a maO_de_obra. Esta conquistou lirnitada
autoridade sobre scus salariOs e cOndi90es de trabalho,FnaS nenhuma sobre a em―
presa. E ela tende ainda a ser abundante. Se poupancas sobremodo abundantes
naO saO utilizadas,scu primeiro efeito l o desemprego;se sao usadas,um dOs efei¨

tos C a substihlicaO da maO_de_Obra nao― especializada e de aptid6es padronizadas
pelos processos mecanicOs. Por conseguinte, Inao― de_Obra nao― especializada e tra―
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balhadores de aptid6es convencionais sofrem,juntamente com os capitalistas,cOm
a abundancia dc capital.13
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na de planeiamento.A parte o acesso ao
capitat suaS principais qualificacoes eram imaginacao, capacidade para tomar deci―

s6es e coragem de arriscar capital,inclus市 e,com frequencia,O seuo Nenhuma des―
sas qualifica96es C especialrnente irnportante para organizar a inteligencia Ou efi―

ciente para concorrer conl ela.
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cia95o dc homens de diversos conhecirnentos tecnicOs, experiencia Ou outro talen―
to quc a tecnologia modema c o planeiamento requerem.Ela se estende desde a li―
deranca da empttsa hdus饉J modema計
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:ge grande numero de pessoas c grande、

sa organ2acao, com O que a maloria das doutrinas econOnlicas concorda, que de―
pendc hoie o OXitO da empresa modema.Fosse essa organizacao desmembrada
ou por algum outro modo perdida, n5o seria facilrnente reunida de nOvO. Criar
uma organizacao desse tipo para executar uma nOva tarefa O um empreendirnento
difrcit dispendloso e incerto.Assirn como ocorreu com a terra e depois cOm o capl―

tal,o poder estt naqullo que e dificit carO C incerto para obter. Es饉 ,portanto, na
organizacaO__na compettncia organlzada.Nossa p“ 対ma tarefa serd examinar
corn certa profundidade essa nova sede do poder na cmpresa e na sociedade.

13 comO Sena esperado,o desiocamento do pOder est tamttm suleito a intemp澤o e meSmo r"er壺 o quando as
poupan9s`o menores quc a pr∝ ura de investmentos e quando a polttca mone嬌 ぬ ― elevadas taxas de luЮ S e
re銀

"。

nos emp彪亜mos ban“ iOs一 ё usada para diminuir os inv“ imentos c,pottnto,para contЮ lar ou tentar
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A Tecnoestrutura

“(.¨ )a preva10ncia da acao興 pal,aO invOs da do indivfduo,cOnstitli notavel carac_

teristica da organizacao da administracao na grande empresa"

R.A.GORDON

C)indivFduo,em nossa cultura,tem muito mais proeminencia que o ttpO. Ha
nele a presuncao de realiza゛ o,aO passo que na conlissao,a presungao O de ina_

cao.l Reagimos com simpata ao indivrduO que pЮ cura salvaguardar sua persOnali―
dade contra a absor゛o pela ma鋼.E対gimos provas,pelo lnenos por princlD10,an―
tes de conteli1loS SuaS agress5es.(D indivrduo pOssui alrna; a empresa caracteriza―

se pela falta de alma.O empre“ no__individualista,incan“ vel,dotado de宙饉0,

attcia c coragem一 tem sido o inico hebi dos economistas.A grande empresa
comercial nao desperta ldenica admira゛ o.A admis“ o ao cCu C feita indMdual―
mente e por famlias, a alta dire95o de uma empresa, mesmo com excelente irna―
gem de seu coniuntO, nele nao teria acesso como um ttpo.Ter― se quc afillllar,

ao buscar― se a verdade,a supenondade da organlzacao sObre o indivlduo para lm―
portantes tarefas sociais C uma perspectiva penosa.

E,entretanto,uma tarefa necessana.Nao foi para Os ind市 rduos,porom para
as organizag6es, que o poder na empresa e o poder na sociedade passaram. Ea
sociedade econOnlica modema s6 pode ser compreendida como um esfOr℃ 0, intel―

ramente bem sucedido, de sintetizar na organ口 acao uma personalidade de grupo
muito supeFiOr para scus prop6sitos a de uma pessoa natural, e com a vantagem
adicional da imortalidade.

A necessidade dessa personalidade ttpal comeca com a circunstanda de
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nセ m_se obiFdos a se de∝ ulparem ames de lalar da ut―
l de ad面 nistraφo,nenhum O mas cOntroverso quc as co―
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quc, na indistria modema, grande nimero de decisoes, e de rodas as que sciam

importantes,recorre a infoHlla96es que sao possurdas por mais de um homem.2 Tl_
picamente, recorre― se a conhecirnento especializado cientifico cに cnico, a infolllla‐

96eS aCumuladas ou a experiencia c ao senso artrsticO e intuitivo de muitas pes‐
soas. E isso l orientado por outras infollllac6es quc tto reunidas, analisadas e in―
terpretadas por profisslonais quc usam equipamento altamente tёcnico. A decisao
final sera infOllilada apenas ao recorrer― se sisternaticamente a todos aqueles cuias
infollllac6es saO relevantes. Tampouco pode ela, sendo os seres humanos O que
saO,aceitar por seu valor nonlinal todas as infollllac6eS que lhe sao oferecidas. De‐

ve haver, adicionalrnente, um mecanismo para testar a contribu19ao de cada pes―
soa no que tange a sua pertinencia e fidedignidade em sua relacao cOrn a decisaO.

2

A necessidade de recorrer as infOllHag6es de inimeros indivrduos e avali6-las,
na tomada de decis6es nas indistrias rnodemas,tem tres pontOs de origem princi―
pais. Primeiro, ela deriva das c対 gencias tecno16gicas da indastria modema. Nao
quc estas sciam sempre desordenadamente solsicadas; um homem moderada―
mente genial poderia, o quc C bem concebivel, prover― se do conhecirnento de v6-
rios ramos da metalurgia, quFrnica, engenharia, agenciamento, gettncia de produ―

9ら0, COntrole de qualidade, rela96es trabalhistas, cstilizacaO c “marketing" que se
acham envolvidos no desenvol宙 mento de um autom6にl moderrlo.Mas mesmo o
homem moderadamente genia1 0 um suprimento irnpre宙 s市el,e manter― sc a par
de todos esses ramos da ciencia,da engenharia e da arte seria um consumo exces―
sivo de tempo atё  mesmo para um genlo. A solu95o elementar, que pe11llite utili―

zar talentos muito mais comuns e conl muito mais pre宙sibilidade quanto aos resul‐

tados,estt em ter homens quc seiam de宙 damente qualiicados ou dotados de ex‐
penencia cm cada drea lirnitada dos conhedmentos ou ofrclos especializados. Suas
infopa96es sao en60 reunidas para sc executar o proietO e a producao dO vercu_
lo. E uma impressao comum e popular, nao desmentida pelos cientistas, engenhel―
ros c industriais, quc as realiza96es modemas da industria, ciencia c engenharia
壺o trabalhos de uma nova c noね vel raca dc homens. Issoこ pura valdade; fosse

assirn, haveria poucas de tais realiza96es. A verdadeira realizacao da ciencia c tec―

nologia modemas consiste em tomar homens comuns,info111通 -los minuclosa c

profundamente c, depois,por rnelo da organizacao aprOpriada, dispO-los para reu―

nir seus conhecirnentos com os de outros homens especializados mas igualrnente
comuns. Isso dispensa a necessidade de se ter um genlo. o desempenho resultan―
te,conquanto menos inspirador,こ muito mais pre宙sivel.Nenhum genlo arraniou,
individualrnente,os v6os a Lua. Fol obra de organlzacao― _de burocracia.E os ho―

mens quc andaram na Lua pensando na volta sentirarn― se satisfeitos por ter sido

assim.Poucas coisas podeHam alimentar a imaginagao cOm mais conianca dO que
estar na Lua c,para voltar,depender de um inico,c talvez excentricO,gen10.

C)segundo fator que requer a reuniaO de talentos especializados deriva da tec―
nologia adiantada, do uso associado de capital e da necessidade resultante de pla―

2“0。bleivo das organlzac6es ё urar vantagem do fato de mu■ as(praiCamente todas)dect6es e対 grem a pa面clpa―

95o de m面 tos indviduos para sua execu95o" ARROW,Kenneth」 ``On the Agenda of Organ腱 bons'' In:The C。
「pomた Socie″ MARRIS,Robin,org Nova York,Wiley,1974p 224 0 Prof Arrow emprega o terrno“ organlzacao''

em senido mais amplo do que cu Aqul,por exemplo,a expres壺 o abrange a trOca de informac&s atravOs do merca―

dO Alguns colaboradores do excelente bvTo do Prof Mams concluem (p 239)``que nOssa sodedade conteFnporanea
inteta C um`rnundo de organ2● coes'"
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neiamentO,com o controle de fatores extemos que o acompanham.O mercado o,
cm grau notavel, uma insutu19aO intelectualmente n5o― e対gente.O graniciro de
VVisconsin, que menclonamos anterioI1llente, n5o precisa antecipar as necessida―

des quc tem de fertilizantes,inseticidas ou mesmo de pecas de maquinas;o merca―
do as estoca e fomece. O custo delas O substancialrnente o mesmo para o homem
inteligente como para seu、 ハzlnho que,num exame mOdico,Inosttana ser durO de
mOleiO.E o granieiro n50 tem necessidade de estatёgia de pre9os ou de vendas;o
mercado aceita todo o seu leite ao preco corrente. Muitos dos atrativos do merca―

do,cspecialrnente para os econornistas,derivam do modo como ele parece sirnplifi―

car aヽЛda.Melhor um erro bern ordenado do quc a comple対 dade da verdade.
Pois a comple対dade entra corn o planeiamentO e c endOnllca nele,O fabrican‐

te de misseis,vetulos espaciais ou a宙 6es militares――os exemplos exむemos―― de‐

ve prever as necessidades de fabnca c maO_de_Obra especializadas, materiais ex6ti―

COS C COmpOnentes intrincados e tomar providOncias para garantir sua disponibilida―
de quando deles necessitar.Para obter esses elementos,confOl11le宙 mos,o merca―
do O inseguro ou ineficaz. E nao ha mercado aberto para o produto acabado. Nes‐
se caso, tudo depende do cuidado c habilidade com que se procuram e preparam
os contratos em Washington,Whitehall,Pans ou Tecぬ .

A rnesma previsao e reacaO saO necessarias, enl menor grau, dos fabricantes
de autom6veis, alimentos enlatados e detergentes. E10s tarnbem桜 )rn que prever as
necessidades e dingir Os mercados.O planciamentO,Cm suma,requer grande va―
riedade de infoェ lュ lacOes. Requer homens com variedade de infoma95es c hOmens
que seiam conVenientemente especializados ern obter as que se c対 gem. Deve ha―
ver homens cuio conhecirnento os pellHita prever as necessidades e garantir urn su‐
primento de mao― dc_Obra,materiais e outros elementos e対gidos para a producao;
homens quc tenham conhecirnento para planeiar eSttatё gias de pre9os e providen―

ciar para que os fregueses sciam cOnvenientemente persuadidos a comprar aquc_
les pre9os;homens que,cm niveis mais altos de tecnologia,possuam tais conheci―
mentos que possam trabalhar eicientemente com o Estado a im de quc este saa
apropriadamente dirigido; c homens que possam organizar ё nuxo de inf。111lac6es

que as tarefas acima e muitas outras c対 gem.Por conseguinte,as e対 gencias de tec―

nologia no que tange ao talento cicntrico e tocnico especializado acrescentarn― se

ainda rnais as do planeiamento quc a tecnologia toma necesttrio.

Finalrnente, como conscquencia da necessidade dessa variedade de talentOs
especializados vem a necessidade de sua coordenacao.(D talento deve fazer valer
o prop6sito comum. Mais especialrnente, tanto em quest6es grandes como pequc‐
nas,as infol:1:ac6es devenl ser exttardas dOs varios especialistas e analisadas no to―

cante a sua fidedignidade e relevancia, 宙sando a uma decisaO. Esse processo, quc
ё muito malcompreendido,requer uma palavra cspecial.

3

A organizacaO empresarial modema, ou a parte dela que tem a ver com a
orientacao e direcao, cOnsiste em inimeros indivFduos quc estao empenhados, cm
qualquer ternpo deteinlinado, cm obter, digerir ou trocar e analisar infoIIHacOes.

Uma parte muito grande da troca c analise de infolillac6es C feita oralmente‐ 一
uma discussao no escrib五 o, ou por ocasiao dO alrno9o,bebendo ou pelo telefone.
MaS 9 pЮCesso mais tゎ ico ё atravOs de uma comissaO e da reuni5o dessa comis‐
sao. E um grande erro pensar na organizacaO cOmercial comO uma hierarquia dc
comissOes, A coordenacaO, por sua vez, consiste em escalar para as conllss6es os
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talentos apropriados,intervir,ve2 0u Outra,para forcar uma dedsao e,cOnfOIIlle o

caso,anundar a decisao Ou leva― la cOmO infoII:lagao para a decistto final de outra

comistto ainda mais elevada.

N5o se deve supor quc este seia um prOcesso ineficaz.Ao cOntario,こ,n。
`:1lal―mente, o`nico processo efidente. A participagao numa cOmi“ ほo pellHite a cada

membro conhecer os recursos intelectuais e a fidedignidade de seus cOlegas.A dis―

cussaO das conllssOes possibilita aos membros reunir infolllla9oes sOb Circunsttn―

cias que pellllitem tarnbOm um exame imediato para avaliar a relevancia e fidedig―
nidade das infolilla96es oferecidas. A incerteza, ou o engano sobre uma info=:1:a―

950,nelas se revela como de nenhum outro modo poderia ser poss"el.Hd indubi‐
tavelmente consideぬ vel estimulo para esfo4o mental oHundo de tal associacaO.
Particulallllente, podemos entregar― nos ao torpor; mas, em pibhco, n50 poderia―
mos faze-lo cOnfOrtavelrnente, pelo menos durante as horas de trabalho. Os ho‐
mens que se cttem profundamente empenhados em renexOes solitarias geralrnen‐
te naO esttO pensandO em nada.As conlis“ es壺o condenadas por aqueles que fo¨
ram dorninados pelo chavao de que O esfo4o individua1 0 de certo modo superior
ao esfotto de grupo; por aqueles que culposamente suspeitam que, uma vez quc
o esforco do ttpo O mais agradavel,deve ser rnenos produtivo;e por aqueles quc
naO veem que o pЮcesso de extrair,c especialrnente de analisar, infollllacδ es tem
necessariamente uma qualidade algo nao¨ dirigida― ― reuniёes anirnadamente con‐
duzidas invariavelrnente acabam resolvendo quesbes id antes decididas; e por
aqueles que nao chegam a compreender quc homens altamente remunerados,
quando sentados em tomo de uma mesa como membros de uma comisぬ o, n5o
esEo necessariamente perdendo mais ternpo quc, geralrnente, cada um deles per―
deria quando a s6s.3,4 Administradores decididos e positivos freqtienternente rea―
gem a crenca na capacidade,uperior dos indivrduOs para as decis6es e abolern to―

das as comissδes.FoIIllam,en撼 o,〔yupos de trabalho,fo、 as―tarefa ou ttpos exe―
culivos a im de e宙tarem uma consequencia verdadeiramente desastrosa de sua
acaO,que seFia a de eles rnesmos terem que tomar as decis6es.

Por conseguinte,a decisao na empresa rnodema O produto nao de indivrduOs,
poにm de grupos.Estes sao numerOsOs,饉 o frequentemente foュ 1=lais como infor―

mais e suieitOS a constantes alterac6es em Sua compos195o.Cada gmpo contё m os
homens que possuem as infollllacёes ou com acesso a clas, quc桜 )rn a ver com a
decisao especFica, c com eles, aqueles cuia habilidade consiste em extrair e anali―

sar essas infollHa95es e obter uma conclusao. Esta O a maneira pela qual os hO―
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toma possivel a empresa modema,c em outros contextos l o que toma possfvel o
Govemo modemo.Ainda bem quc homen,de conhecimentos limitados seiam aS―
sim reunidos de modo que possam trabalharjuntos dessa maneira.Fosse diferente―
mente, os neg6cios e o Govemo, numa ocasiao qualquer, ficariam paralisados
aguardando o apareciFnentO de um homem com a necessana amplitude de conhe―
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cimentos para resolver o pЮ blema en●oc対stente.Cumpre agora observar algu―
mas outras caracterlsticas da tornada de declsao ern crupo.

4

A tomada de deds6es em grupo estende―se profundamente na empresa.A
participacao efetiva nao se acha cstreitamente ligada a posicOes na hierarquia for‐

mal da organlzacaO.Isso e対ge certo esfo4o do espirito para entender.Toda gente
se acha inluenciada pelo organograma estereotipado da empresa. Ao alto, figura a
Diretoria e seu presidente; segueFn― Se-lhe depois o presidente, O vice― presidente

executivo e outros vices,os chefeS de departamentos ou chefes di宙 slonarios__。 s

que presidern a di宙sao ChevrOlet,a di宙 saO dOs grandes geradores,a dos computa―
dores. Adnlite― se que o poder passe de cirna para baixo. Aqucles que se encon―
tram no alto dao as instlu96es; os quc es6o embaixo as retransnlitern ou respon―

denl a elas.

Isso,entretanto,acontece撼 o―s6nas organlza96es rnuito simples― ―nos exercF―

cios de tempo de paz da(3uarda Nacional ou de unl coniuntO de escoteiros quc es―

teiam partindo para as FnanObras de donlingo.Em outros casos,a decisaO exige in―

fo=:1lac6es. Transmite‐ se, enEo, certo poder a pessOa Ou pessoas quc tenham es_
sas infollllac6es. Se esse conheciFnent0 1hes ё altamente privativo,seu poder passa
enぬo a ser muito grande.Em Los Alamos,durante o desenvolviFnentO da bomba
atOnlica,Enrico Felllli subia a colina de bicicleta para ir trabalhar;o general de divi―

ぬo Leslic R.Groves presidia imponentemente todo o Distrito de Manhattan.Junta―
mente com outros funcionarios de pos19ao semelhante, Fe1111l poderia, durante as
vanas fases iniciais,ter levado todo o empreendimento ao lm.5 A Groves,po"m,
naO fOra dado tal poder.Em qualquer rnomento ele poderia ser substituFdo sem ne―

nhuma perda.

Quando o poder ё exercido por um grupo, ele nao s6 Passa para a organiza‐

゛0,COmO passa irrevogavelmente.Se um individuo tomou urn decisao,pode ser
chamado por outro que lhe scia Superior na hierarquia, sua infollHagao pOde ser
exanlinada e sua decisaO anulada pela malor sabedoria ou experiencia de seu su―
perior. Mas se a decisao exigiu as infoilllacOes combinadas de um grupo, nao pO_

dera ser revogada sem risco por um indivFduo.Ele tera quc obter a opini5o de ou―
tros espedalistas.Isso faz o poder voltar mais uma vez para a organlza゛ 0.

NinguCnl, nessas quesbes, insistiria em sirnples casos. Havera freqtientemen‐

te casos em quc o individuo tern o conhecirnento para modificar ou alterar a deci‐

壺o de um grupo.Mas prevalece a regra geral se uma decisao e対 ge O cOnhecirnen―

to especializado de um grupo de homens, ela s6 esセ i suicita a decisaO segura de

um grupo semelhante dotado de igual conhecirnento.A decisao de grupo,salvo sc
forinluenciada por outro grupo,tende a ser absoluta.6

5 Groves era chefe da Dvi壺o de Desenvol●mento Avancado do Laborat6● o de Los Alamos Seu trabalho um pouco
anteior fd fundamental para se chegar a conclutto de que era possivel uma reaφ o Cm cadeia auto― sustentavel cf

SttTH,Henry De Woli A,omic Ene昭 ソrorMlllta″ Pup∝
“

Pinceton,Pinceton Universl,Press,1945
6 chewd a algumas dessas conclusく発s durante a Segunda Guerra Mundlal quando,nos pimelros anos,esive na che‐
ね do contrOle de precos Ded“ es sobre precos― ―para l烙los,aumen愴 ―los,red"6‐los ou,muito raramente,para
abaix`-los― ―chegavam a meu escnt6● o ap“ um extenslvo exerctio em tomada de decis5es de ttpo,em que advo―
gados,economttas,contadores,homens conhecedores do produto e da indistta c espedallstas em integndade pibh‐
ca hattm todos pa蘭はpado A uma pessoa sottnha era quase imposs～ el alterarセ ns decls&se対 gam_se hOras ou
dlas de pesq血 sas e,entrementes,uma dezena de outras de“ 餞sセia sido tomada Possuindo―se o que comumente
pOderamos chamar de pessoal`(adequado'',poder― se―ia cxercer controle Mas um pessoal“ adequado''seia um que,
geralrnente, duplLna a tomada de deds6es de wpo com conseqtOnclas adversas sobre a boa natureza e senso de
responsablidade do ppo e sobre o tempo e対●do pela decitto Ser respon“ vel por tOdOs Os precos,nos Estados
Unidos,era atenadori descobir o quanto era leve o poder da gente em face da tomada de declま 梵s de ttPO nao dd_
xava de ser tranq■ lLぬdor O Presidente Kennedy gostava de responder as prOpostas de medldas pibhcas dlzendo:
“Eu concordo,mas n5o seise o Govemo concordar6"
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Continuando, nao se deve supor que a decisao de grupo seia impOrtante so―
mente em casos tao evidentes como tecnologia nuclear ou mecanica espacial. Fa―
zern―se c acondiclonam― se produtos sirnples por inelo de processos sofiStioados. E
os mais macicos pЮ gramas de controle do mercado,juntamente com o talento
mais especializado de comercializacao, saO empregados para sabonetes, detergen―
tes,cigarros,aspinnas,cereais em pacote e gasolina.Estas,mais do que outras,
saO as cOntas de publicidade valiosas. A simplicidade c a unifol:Hidade desses pro―

dutos cxigem o investimento de uma arte e ciencia cOmpensadoramente elabora―
das para suprimir as inluencias dO mercado e tornar pre9os e quantidades suieitOS

ao malor grau de controle possivel.Tambё m para csses produtos,a decisao passa
para um grupo que combina conhecirnentos especializados e esoに ricos. Nisso,

tambこm,o poder passa profundamente,e mais ou menos irrevogavelmente,para
a organlzacao.

Com ins pedag6gicos,durante muitos anos,cxemplifiquci esses principlos re―
ferindo― me a um produto tecnicamente nao cOmplicado que, inexplicavelrnente, a
General Electric ainda nao c010cou no mercado.7 Trata― se dc uma torradeira de
funclonamento no111lal,em que a torrada salta,mas traz gravada sobre sua superff―

cie, nunl torrado mais escuro, uma mensagem ou o desenho escolhido entte uma
sёrie de mensagens e desenhos padronizados. Haveria para o cliente elegante um
bonito monograma ou brasao de allllas, para o devoto, por ocasi50 do desicium,
havena uma apropnada mensagem religiosa do reverendo Bllly Graham;para os
patriotas ou preocupados,haveria um aforismo do falecido Sr.」 . Edgar Hoover re―
comendando宙gilancia;para os pintores modemos e os economistas,um desenho
purattente abStato・ Uma versao de restaurante venderia publicidade.

E concebivel que isso pudesse 宙r do presidente da General Electric. Mas a
prolifera95o sisterndtica de tais idOias e funcaO atriburda a hOmens muito mais hu―

nlildes quc esEo encarregados do aperfe19oamento de produtos. Numa fase inicial
do desenvolvirnento da torradeira, ter― se―ia quc conseguir a participacao de espe―
cialistas em engenharia,producao,estilizacao e desenhOs e,possivelrnente,em filo―

sofia, arte c ortograla. NinguCm na posicao de autorizar o produto assim agiria
sem o conhecirnento de como os probicmas de inscricao seriam soluclonados c a
que custo. Nern, comumente, seria menosprezado um achado adverso sObre sua
exequiblidade tOcnica c econOmica. Ern certa fasc,o desenvolvimentO posterior es―
tana dependendo dos achados dos pesquisadores do mercado e dOs especialistas
em mercadorias sobre as possibildades de venda da torradeira c a que pre9o.Tam―
pouco seria menosprezada uma decis5o adversa desse ttpo. Finalrnente, haveria

um achado quc envolvena amplamente a praticabilidade da inovacaO. Nao seria
menosprezada se fosse desfavoravel; tarnpouco a coningOncia mais plausfvel dc
uma re9omendacao favOravel dada a notoriedade que se liga as OpOrtunidades per‐
didas. Ec宙 dente que quase todos os poderes― ―inicia95o, carater de desenvolvi_

mento,reie1950 0u aceitacao__saO exercidos bem fundo na cmpresa.N5o sao Os
gerentes que decidem. O efetivo poder de decisほ o acha―se profundamente situado
nos corposに cnicos,de planeiamento e de outtos elementos espedalizados.8

7 Desde o aparedmento da"meira edlc5o deste bvro,v6nas pessOas ausaram‐ me que tveram a mesma ins,raφ o
Um engenharO ingles infOmou_me que desenvolvera esse aparelho quando sewiu na宙 ghnch contra incondOs,em
Londres,na Segunda Guerra Mund隔 l

8``(¨ )o poder quc as autondades mais altas tOm nas empresas,no senido&lo,arem uma ded壺 o,ё gravemente b―
mitado pela capaddade da gettncia mι dia de atrasar ou s6 aglr com impuiso e entuttnsmo L輛 tados"BAUMOL e
STEWART fbid
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6

Devemos, cm seguida, observar quc esse exercic,o de poder do grupo pOde
宙r a tornar― se inseguro,ou ineficaz,pela interferOncia extema,N50s6o poder pas‐
sa para a organizacao comO a quandade de uma decisao pode faclmente ser preiu―
dicada pelos esfo4os de um indivrduO no sentido de reter controle sObre O prOces―

so da tomada de decisoes.

Especificamente, o製 po chega a uma decisao recebendo c analisando as in―
folIIlac6es especializadas de seus membros,Se tem quc agir com responsabilida―
de, esta tem que lhe ser concedidao N5o pode ser rnenosprezadO arbitraria Ou ca―
prichosamente. Se for, desenvOlverd as mesmas tendencias para irresponsabilida―

de quё um indivFduo tratado assirn desenvolveria.

A tendencia,entretanto,seria muito mais prciudiCial.A eiciOncia do grupo c a
qualidade de suas decis6es dependem da qualidade das info111lacOes fornecidas e

da precisao cOm que serao analisadas. Esta ■ltima aumenta bastante quando as
pessoas trabalham iuntaS. Chega― se finalrnente a saber que algumas saO fidedignas
e quc a outras, conquanto uteis, deve‐ se dar um desconto 16cito. Devern― se pesar
todas as infolllla96eS. A intervencaO inesperada de um superior introduz inf0111la―

90es,freqtientemente de quahdade du宙 dosa,que nao esEO suieitaS a cssa analise.
Sua fidedignidade, como recё m―chegado, こ desconhecida; suas infollllac5es, 1ハ stO
ser ele chefe, talvez fiqucm automaticamente isentas do de宙 do descOnto; Ou sua
intervengaO pode assunlir a foHlla de uma ordem e,com isso,ficar fOra dO proces―

so de decisaO de ttpo, numa ques6o em que somente se confie numa decisao
de grupo quc incorpore lulgamentos especializados. Em todos os casos,a interven―

950 0 preiudiCial.Todas as pessoas corn experiOncia ern empresas de grande pOrte
ou Govemos sabem do tempo quc levam os subordinados bem infollHadOs para
achar um melo de argumentar com superiores rnalinfollllados.

Seguc― se, da tendencia de a tOrnada de decistto passar para a organizacao e
da necessidade de proteger a autononlla do grupo, quc aqueles quc ocupam altas
posic6es fo111lais numa organizacao― ―o presidente da General Motors Ou da Ge―
neral Electric__ apenas exercem modestos poderes de decisaO substantiva. Essc
poder o,certamente,menor quc aquelc em quc a obediOncia convenclonal,as rela‐

95es piblicas profisslonais ou,de quando ern vez,a valdade pessoal insistem.Con―
fundem― se muitas vezes decisao e ratificacao. A primeira O irnportante, ao passo
quc a scgunda,nao. Hd uma tendOncia de associar o poder com qualquer decisao,
por rnais rotineira, quc envolva quantias considertteis. O protocolo comercial rnais

fol111ldavel requer seia o dinheiЮ  tratado com solenidade c respeito,e tambё m O
homem que lhe deteHllina o uso. O diretor norninal de uma grande empresa, em―

臨 ∬ 電 晨器 臨 :諸
rti鼎

胎 κ l肥 :雪Lお1き 騨 :認 驚 &ξ ∬ 露
presa ambuir_lhe um poder de decisaO quc, na realidade, pertence a uma coleti宙 ―

dade enfadonha c nao facilmente compreensFvel.9 Nao se pOde afillllar quc o che―

fe,conquanto impotente em detellHinado assunto,atua em questOes amplas da pO_
litica da empresa. Tais quest6es, se genuFnas, sao primOrdialinente as quc e対 gem
as infolllla90eS especializadas do grupo.

A lideranca atribui tarefas a conllss6es, das quais as decis6es emergem.Ao fa―
ze_10, quebra, de maneira itil,a rotina cm quc a organizacaO tende a cair. E esco―
lhe Os lnembros componentes dos ttpOS que devem tomar as decis6es e constitui

9 Voltarei a tratar dessas quest5es no captulo seguinte
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e reconstitui esse grupo a medida que vao surglndo novas necessidades.Talvez se―

ia eSSa sua fun95o mais importante.Numa economia cm quc a inteligencil organi―
zada C o fator decisivo da producao, a escOlha da inteligencia assim organizada 0
de capitalirnpodanciao Mas n50 se deve supor quc um chefe possa substituir a inte‐

hgOncia organizada ou mesmo sobrepor‐ se a cla cm decis6es substantivas.10

7

No passado,a lideranca na empresa ldentificava― se com o empresano__O in―
divrduO que unia a propriedade ou o controle do capital corn a capacidade de orga―

nizar os outros fatores de producao c,na maloria dos contextos,com a capacidade
de fazer inovag6es.1l Com o advento da sociedade anOnirna modema,O surglmen‐
to da organiza95o c対 gida pela tecnologia e pelo planciamentO mOdemos e a sepa‐
racaO entte o dono do capital e o controle da empresa,o empresario naO mais e対 s_

te como pessoa indi宙 dual na empresa industrial amadurecida.12 conVersac6es coti‐
dianas, cxcetO nOs manuais de Econonlla, reconhecem essa alteracao. Elas substi_
tuem o empre“ rio, como forga direclonal da cmpresa, pela administracaO. Esta 0
uma entidade coletiva c imperfeitamente definida; nas grandes companhias, abran―
ge o presidente da Diretona,o presidente da empresa,os宙 ce―presidentes com im―
portantes equipes ou responsabilidade departamental, os ocupantes de outros car‐

gos relevantes e,talvez, chefes de divis6es ou de departamentos nao incluFdos aci―

ma. Inclul,porёrn, somente pequcna propo埒5o dos que, como participantes, con‐
tribuem cOm as infolllla90eS para as decisOes de ttpo. Este`ltimo ttpo O muito
grande; estende―se desdc os funcionarios mais graduados da organizacao atO en_
contrar― se,no perimetro extemo,com os escntuぬriOs e ope通 rios,cuia funcao o
aiuStar― se mais ou menos mecanicamente as Ordens ou a rOtina.Abrange tOdOs os
quc trazem conhecirnentos especializados, talento ou experiOncia as tOmadas de

decisao de ttpo. Este,e nao o restrito grupo de diretores,こ a intehgenda Orienta―

dora__Ocこrebro――da empresa. Nao ha um nOme para todos os que participam
da tOmada de decisao de grupo ou para a organlzacao quc eles foIIHam. PropO―
nho dar a essa organlzacao o nome de Tecnoesttutura.

10 Depols das pimeiras edlc6es deste livro,meu colega e vlzlnho Daniel Be‖ pubhcou seu livro impoぬ nte c amplamen‐
te discuido,The Coming or POStJndし 酪百αI Sο de″:A Ventu″ in S∝ ioI Forecas,ng Nova York,Badc BOoks,1973
Paindo de um ponto bem dlvers。 ,na s∝ ioloja,Bell condui,como neste livro,que a socledade econ6mica moder‐
na c対 ge um planelamento amplo no qual o conhedmento ё o recursO deds"o
ll“ Ajr com conianca para alёm da l譴xa de luz dos far6is conhecidos e vencer etta reslstOnch e対ge apid∝ s que es‐

Eo presentes t5o―somente em pequena fraφ o da popula゛ 。,e que deinem tanto o tpo empresaぬ l comO a Funφ o
empresanal'' scHUMPETER,Joseph A Capitallsrn,S面 olisrn,and DernOcn,cソ 2a ed,Nova York,Harper,1947,p
132
12 E claro que ele ainda podera ser encOntrado em innas menores e nas irrnas grandes que ainda ttm de atlngtr plena

matundade de organlza゛ O Tratarei dessa evoluφ O nOs capttos seguintes
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A Socコ edade AnOnlmα

POucOs assuntos de estudo seriO tem sidO mais improdutivos quc o estudo so―

bre a grande sociedade anOnirna modema.As raz6es sao muitO claras. Urna vivida
irnagem do que deυ eria c対 stir age como um substituto da realidadc. Perseguir es―
sa irnagenl,portanto,irnpede perseguir a realidade.

Para os fins de pesquisa erudita,a sociedade anOnirna possui uma imagem le―
gal nfida. Seu prop6sito C fazer neg6cios como o fana um indivFduo, rnas acresci―

do da capacidade de reunir e usar o capital de varias Ou muitas pessoas. Conse―
quenternente, ela pode empreender tarefas quc estao alom dO alcance de qual―
quer pessoa sozinha.E protege aqucles que fomecem o capitallimitando-lhes a res―

ponsabilldade na proporcao dO investimento originat garantindo-lhes um voto nos

assuntos importantes da empresa,definindo os poderes e a responsablidade de di―
retores e funclonarios e dando-lhes acesso aos tribunais para a reparacao de da_
nos.A parte essa capacidade de mobllizar capital e sua menor ligacao com a宙 da
ativa de qualquer indivrduo,naO se cOnsidera quc a sociedade anonirna difira fun‐

clonalrnente da fillHa individual ou da sociedade lirnitada. Sua finalidade, como a

deles, こreahzar negoclos enl teII1los equitativos com outras fillHas e ganhar dinhel―

ro para seus donos.

Essas sociedades e対 stern e em grande nimero,mas nos surpreenderiamOs se
o interesse natural do estudioso de Econonlia cstivesse na filllla local de pavirnen―

taca0 0u na Oficina de consertos de carrocarias.Sera que naO esほ na General Mo―
tors,Exxon,IBM c General Electric?

Essas lllllas,entretanto,afastam―se niudamente da imagem legal.Em nenhu―
ma delas o capital reunido pelos primeiros investidores ё apreciavel; em qualquer
delas, ele podera ser pago por umas poucas horas ou dias de ganhos. Em nenhu―
ma delas o aclonista indi宙dual finge ter poder. Em todos os quatro casos,a socie―

dadc anonirna cxerce muito mais inluOncia sobre os mercados em que compra
materiais, componentes e mao_de_Obra e nos quais vende seus produtos acaba―
dos,do que comumente se imagina ser o caso da filllla de um s6 dono.

Consequentemente, quase todos os estudos sobre a sociedade anonirna tem
se ocupado de seu des宙 o de sua imagenl legal ou follllal. Essa imagem――a de

“uma associacao de pessoas formando uma unidade legal au6noma com personalida―

65
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de legal distinta que a capacita a realizar neg6cios,possuir propnedades e contrair divi‐

das''1

--O altamente no:11lativa. E o quc uma sociedade anOnirna deveria ser. Quando a

sociedade anOnima moderrla pnva seus acionistas do direito de voto,tOma― se gi―

gantesca, cxpande― se em atividades inteiramente naO_cOrrelatas, tem o poder de
usar monopsOnlo onde compra e monop61o onde vende, algo ё excepciOnal e
tambOm duvidoso ou errado.

Talvez pareca um tanto du宙 doso que as malores e as mais famosas cOmpa―
nhias, aquelas cuios nomes saO palavras familiares e cuios diretores recebem as
mais distintas homenagens de seus concidad5os, devam ser consideradas anor―
mais.

Deve,entretanto,ser e宙 dente quc a General Motors nao tem muita coisa em
comurn com os cientistas que reinem seus fundos pessoais e com o quc eles pos―
sam pedir emprestado dos bancos e de seus amigos para fomecer algum artigo
cientifico ao Departamento de Estado c assim,de sua maneira modesta,aiudar a
defender o pars e participar dos ganhos de capital. Sua empresa, criada, possur―

da e dirigida por eles mesmos e explorando as vantagens da folllla de sociedade
anOnima,aproxima― se da imagem estabelecida.Com a General Motors,c claro
quc isso nao acOntece.

A resposta O que nao e対ste uma coisa denominada a sociedade anOnirna, c
SiFn Varias espOcies de sociedades anOnirnas, todas derivadas de uma esttutura le―
gal comum,lexivel e bem abrangente.Algumas estaO suieitas ao mercado;Outtas
renetem variOs graus de adaptacaoお e対gOncias do planeiamentO C as necessida―

des da tecnoestrutura. A pessoa que se dispuser a estudar os edificlos dc Manhat―

tan, na suposicao de serem todos iguais, tera dificuldades em passar das antigas
constru96es sobreviventes para os arranha―cOus, c encontara dificuldades ainda
malores se imaginar que todos os edificlos devam ser iguais aos antigos e ter pare―

des rnacicas,c que os outros s5o anoIIIlais.()Inesmo se da com O estudo das so―
cledades anonlrnas.

2

O requisito mais 6b宙o do planciamentO CiCiente C o grande tamanho.Este,
confolllle宙 rnos, peilllite a cmpresa aceitar a incerteza do mercado onde naO se
pode chnlind― la; eliminar o mercado do qual, de outro modo, se sentiria cxcessiva―
mente dependente;controlar outros lnercados nos quais compra e vende; e O ain―
da quase indispenttvel a participagao naquela parte da econonlla caracterizada pe―

la tecnologia de precis5o e planeiamento amplo,onde o inico comprador l o Go―
verrlo federal.

E praticamente desnecessario ressaltar quc as empresas se acomodam bem a
essa necessidade de tarnanho. Elas podeFn tOmar― se muito grandes, c o O que fa‐
zem. Mas devido ao ar de anollllalidade, nao se acentua tal adaptacao. Ao diretor

da grande empresa confere― se automaticamente pre9edOncia enl todas as cOnven―

96es, reuni5es c outros ritos e festivais comerciais. E o que mais se cumprimenta
pela inteligOncia, 宙saO, cOragern, esprritO de progresso e pelo extraordinario Fndice
de crescirnento da empresa sob sua direcaO. Mas o grande tarnanho de sua empre―
sa――o valor de seu ativo ou o nimero de seus empregados― ―nao o e10glado,

cmbora scia eSta a mais nottvel caracterお uca.

l GLl「 HMANN,Hary G e DOUGALL,Herbert E Πnancial Pοlicy 2 a ed,Nova York,Prentice― Hall,1948p9
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Nada caracteriza tanto o sistema de planeiamento como o porte da grande ern‐
presa modema. Em 1976, as cinco malores companhias industriais, com um ativo
combinado de l13 bilh5es de d61ares,tinham quase 13%de todos os ativOs utiliza―
dos na industria.As 50 malores companhias tinham 42%de todos os ativOs indus―
triais.As 500 malores unham 72%.2

No mesmo ano, empresas com ativos superiores a l bilhao de d61ares, 162
ao todo,estavam com 54%de todos os ativos imobilizados na industria; empresas
com ativos acirna de 100 mllhOes tinham apro対 rnadamente″ 5 da totalidade dos
ativos;e3801 filillas com ativos superiores a 10 nlllh6es estavam com 89%da tO―
talidade deles.3 As 5 maiores empresas industriais,em teI11los de emprego,empre‐
gavam ll%da forca de trabalho empenhada na indistria.As 15 malores emprega―
vam 1/5 de todos os trabalhadores da indistria; essas 15 empresas empregavam
mais pessoas do que toda a for9a de trabalho da agricultura.Duas empresas_
American Telephone・ and Telegraph e General Motors¨ 一 empregavarn sozinhas
2%de toda a fotta de trabalho ci宙 l dos Estados Unidos.4

Ern 1976, 100 grandes cmpresas tinham 69%de todo,os principais contratos
de defesa; a industria de allHamentos C uma reserva praticamOnte exclusiva da
grande empresa.Em 1974,como j6 se observou,126 grandes lllllas realizaram
quase 3/4 de todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento industriais,e recebe―

ram 93%de toda a aiuda federal para esse trabalho.No mesmo ano,4 empresas
realizaram quase 1/5 de toda a pesquisa(com o grande volume pago pelo Gover―
n。 ).5

0 planciamentO C uma funcao quc,na malona dos esprntos,estt associada
ao Estado.Se a empresa C a unidade baSca dO planciamentO,p exatO quc a esca―
la de operacOes das malores se aproxirne das do Govemo. E o que se da. Em
1976,as trOs malores companhias indusl五 ais――Exxon, General Motors e Ford__
somaram uma renda bruta de 125 bilh6es de d61ares.6(Essa cifra excedeu_em
cerca de 20 bilhoes――a renda totat incluSiVe pagamentos d6 Governo, de todas
as propriedades rurais dos Estados Unidos.7)Em 1976,a Exxon,com renda bruta
de 48,6 bilh6es de d61ares,8 apreSentou uma renda dez vezes superior a dO Estado
de Nevada,rnais de ttes vezes a dO Estado de Nova York,9 e cerca de 1/6 de todOs
os recebirnentos do(3overno federal.1°

Nao ha indrciOs de dirninu195o dessa tendencia, seia nO aspecto de as fillHas

tomarem― se cada vez malores,seia quantO as grandes empresas terem uma partici―
pacaO tambom cada vez malor na producao total. urn dos mais importantes estu―

diosos dessas tendOncias concluiu que na dOcada compreendida

“(...)entre 1954 e 1963, houve uma tendencia mOderada para o aumento da cOncen―
tracaO nas industrias, individualrnente(.¨ )e que essa tendencia prOsseguiu c acelerou‐
se entre 1963 e 1966".11

2 Fοltune Maio de 1977 Quoた 71y Financね′Report yor Manurodu77ng,Mlning ond Tmde Cο ttЮ m●on Quarto Thmes‐
tre de 1976(1977)ComiS壺。Federalde Comё do――Com豫ぬo de Seguros c lntercamb10 p 66
3 QuOた″ν nnα nciα′Re"7t
4 Fo7tune Maio de 1977;e Fo■une Jdho de 1977 Economic Rep。 だOFtheP"咎 idenち 1977p218,224
5 Reseoにんand De“lopmentin lndustヮ 1974(Natonal Sden∝ Foundabon,setembro de 1976)

:髭謝:ふ勝緊iV脆魔盤nら 1977,290
8 Fo山 ne Maio de 1977 rbd
9 As comparac&s com Nevada c Nova York壺o estmaivas baseadas nas rendas gerals totaL daqueles Estados em
1975 Ver Bureau do Censo dos Estados Unidos Goυemrnent Rnα nc‐ in 1974-1975 Washington,US Govemment
Pnntlng Omce,1976 p 47
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Urna andlise desses anos e de outros imediatamente posteriores,realizada pOr Wil―
lard F.Mucller e Lanソ G.Hamrn,identificou um“ aumento rnuito grande na cOncen―
tracaO de mercados nas industrias de bens de consumo",12 quC eles relac10nam com
os ganhos de planeiament0 0riundos de propaganda cm grande escala.A cOncentra―

95o das indistrias de bens de producao,j6elevada,n5o apresentou grandes rnudan―
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passado,confrontados cOm a cvidencia dO aumento de escala c cOncentra゛ o,eleS
se empenhavam com uma habllidade c uma perseveranca manipulativas quc, tal―
vez,poderiam ter sido mais bem empregadas para demonstrar quc a concentracao
da indistria, por malor que fosse, nao havia aumentado muito desde, digamOs,
1900.Acredita― se quc hoie essaS tentatvasia foram em grande parte postas de lado.
Algumas verdades estao ato mesmo a10m dos ataques da cstatisica.

A concentracao da atividade econOnlica em apenas algumas fi111las de grande
porte nao ё uma peculiaridade norte,americana. Calcula‐ se que cm 1909, na Gra―
Bretanha, as 100 malores hbricas representavam 16%de tOda a prOducaO indus―
trial lfquida. Em 1958, a participacao das loo maiores ha宙 a subido para 33,8, o
dobro. E, em 1970, ha宙a quase triplicado, atingindo aproxirnadamente 45%.13
Num estudo importante de FredeFiC L.Pryor,demonstra― se o quc a simples Obser―
vacaO la cOnstata. On,vel de concentracaO industrial――essa ampla di宙 sao entre
sistema de mercado e sistema de planeiamentO一 ,para todos Os ins pぬ ucos,ё 0
mesm。14 em tOdos os paises industrialmente amadurecidos.

Ha muitO宙 nham os economistas debatendO sobre as raz6es dO grande tama―
nho das empresas modemas.Ё  porquc O tamanho sga cssencial para consegu廿
econonlla da producao mOdema crn grande escala?15E, rnais insidiosamente,por‐
que a grandc empresa descia exercer um poder monopolista sobre seus merca―
dos?A presente analise pellilite quc ambas as partes esteiarn parcialmente certas
na disputa. A empresa precisa ser bastante grande para manter os grandes investi―

mentos de capitais na tecnologia mOdema.E o pnmeiro argumento das ecOnOmias
de escala. Deve ser tambOm bastante grande para controlar os mercados. Esta ё a
segunda idOia do monop61io com0 0bieiVO.Mas a presente opini5o tambё m expli―
ca o quc as explicacoes mais antigas nao esclarecem. A General Motors nao s6 0
suficientemente grande para possuir o melhor tamanho de fabrica de autOm6veis,
como O tambOrn grande bastante para possuir dez ou mais fabricas do melhor ta―
manho. Isso nao pode ser explicado pelas econornias de escala.A General MOtOrs
tarnbOm ё grande o suficiente para ter o poder do mercado associado ao mOnop6-
lio. Mas os consurnidores nao se qucixarn seriamente da exploracaO classicamente
associada ao monop61lo.A cxplicacao adequada O quc a General Motors nao esta
a serv19o do monop61io ou das econonlias de escala,rnas do planeiamentO.E para
esse planeiamento― ― contrOle de abastecirnento, controle de demanda, prOⅥ sao
de capital,minimizacaO dOs riscos― ―nao e対 ste ni饉 damente um limite superior pa―
ra o tamanho desaavel. Podia ser quc quanto malor tanto rnelhor seria. A folllla
de sociedade anOnirna sc aiusta a ctt necessidade, Pcllllite c宙 dentemente quc a
empresa scia grande,muitO grande.

12 MuELLER,Ⅵ hllard F,e HANIM,Latt G “Trends in indushal Market Concentrabon,1947 to 1970'' In:Reυ ieω

●JEcono7niCS σnd Sta施
"cs v LⅥ

,n° 4,nOvembro de 1974 p 519
13 PRAIS,S 」 “A New L。 。k at the Growth Of indusmal cOncentraton'' In:0"ld Econο /nic Papett v 26,n° 2,ju‐

lho de 1974 p 273● :seqs
14 PRYOR,Fredeic L “An lntematonal CompansOn of cOncentratlon Ratos'' In:Reυ たω Or Econο mics● nd Stalls‐

,cs v LⅣ ,n02,malo de 1972 p 130 d se9s
15 cI BAIN,」 oe S “Economics of Scale,Concentraton and the Condlion of En"in TWenty Manulactunng indus‐
mes'' In:Amencan Econornic Reυ :οω v 44,n° 1,maKo de 1954 p 15グ seqs
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3

A sociedade anOnima tambё m ttuSta―sc admiravelmente as necessidades da
tecnoestunlra Esta,conforrne宙 mos,C um aparelho de decis50 em grupo__para
reunir e verificar as info111lac6es fomecidas por muitos indivFduos visando chegar a
decisoes quc estaO alom do conhecirnentO de″ qualquer deles Ela requer, cOnfor―

me vimos tambOm, alto grau de autonornia E vulner6vel a qualquer intervencao
de autoridade externa, pois, dada a natureza da tomada de decis6es em grupo c
dos problemas a serem solucionados,tal autoridade cxterna serd sempre incomple―
tarnente informada c,portanto, arbitraria. Fossem os problemas suscetiveis de deci

ぬo porindivrduos,e naO haveria necessidade de grupos.

Urna fonte poss,vel de tal inteA/encao l o Estado.(Ds estatutos da sociedade
anOnirna, porOnl, concedem a cla uma grande drea de acao independente na dire―

caO de scus neg6cios, c essa liberdade O fortemente defendida Nada nas atitudes
dos neg6clos amencanOs c tao infquO cOmo a intervenc5o 9ovemamental nos as―
suntos intemos das empresas Tao forte o essa convencaO prOtetora que atO os ra―
dicais a respeitam. Ha igualrnente resisttncia veemente a qualquer invasao das
prerrogativas da adrninistracao― _assirn se denorninanl――pelos sindicatos

Existe, cntretanto, o perigo de inteⅣ encaO dOs proprietanos: Os acionistas
Sua cxclusaO n50 o garantida pela lei nenl sacramentada pelo costume. Ao con睡急―

no, quer diretarnente quer por intelll:Odlo da Diretona, scu direito de inteⅣ eng5o
O garantido. Mas por ser legal nao quer dizer que saa benigna. O exercrciO de tal
poder em quest6es substantivas quc e対 gem decis5o de grupo senaほ o preludicial

quanto qualquer ou廿 o,c,por tal rnotivo,o acionista deve tambё rn ser exclurdO.

Em parte,conseguiu― sc isso pelo sirnples desgaste do poder do aclonista a me―

dida quc a mOrte c a distribuicao de bens, as diferentes tendencias dos encargos e

fundacoes, os efeitos distributivos das liquidac6cs de propriedade e pensδ es, c as

彙uic6es artrsticas, filantr6picas e sociais de herdeiros nao funciOnais distribuem as
acOes da empresa a um ndmero cada vez maior de tomadores Esse processo fun―
ciona rapidamente e nao ha necessidade de a distribu19ao scr cOmpleta para sepa―

rar o acionista de todo poder efetivo

Em rneadOS da dOcada de 20, nO pnmeiro caso a chamar bastante a atencao
piblica para essa tendencia, soube― se que o coronel Robert W. Stewart,presiden―
te da Diretoria da Standard On companソ of lndiana, cm combinacao cOm alguns
dos homens quc mais tarde conquistaram irnortalidade como arquitetos das transa―

c6es do Tcapot Dome e Elk Hills, organizou uma cmpresa altamente especializada
no Canadd denonlinada Continental Trading Company. Essa cOmpanhia tinha co―
mO unica funcao comprar 61eo bruto do coronel E.A Humphreys,propnetariO dO
rico campo dc Mc対 ca, no cen廿 o―leste do Texas, e revende-10 a cOmpanhias con―

troladas pelos mesmos indivrduOs, inclusive a Standard 01l Company of lndiana,
com um acrCscirno de 25 centavos por banil. Era um excelente neg6clo. Nao ha―
via nenhuma despesa envolvida, salvo uma pequena porcentagem 9o diStinto ad―
vogado canadense qμe senハa de testa― de―ferro (e quc ia cacar na Africa toda vez

quc era chamado para depor)c a remessa dos reSultados pelo cOrrelo depois de te―

rern sido convertidos em Obngac6es do Govemo.(N5o tivessem sido usadas des―
cuidadamente algumas dessas obngac6es, para subornar o Secreね rio do lnterior

Albert B.Fall e a outros para pagar o dOicit da Comissao Naclonal do Partido Rc―
pubhcano, a Continental teria perrnanecido desconhecida para sempre, como in―
questionavelrnente se pretendia.)O corOnel Stewart alegou mais tarde que sempre
pretendera cntregar o lucrO a standard 01 of lndiana.Mas,distraidamente,pellHiti―

ra quc as obrigacOes permanecessem ern scu poder durante muitos anos e sacara
alguns cupons para uso pr6prio. Em 1929, a Standard 01l of indiana cncontrava―

切
０

，

―

　

′
‘

●■

３
，

“



70    A SOCIEDADE ANONIMA

se apenas dezOitO anos distante do decreto que rompera o irnpこ nO da Standard
Oil, de」 ohn D Rockeたler, do qual fora parte importante Os Rockefellers ainda

r電諸 ■ ll理み 蹴 ∬ 讐 l:l乳寇
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ultraie: o velhO Rockefeller ha宙a, em Ocasi6es realmente notaveis, lrnpostO tribu―
tos algo identicos a seus concorrentes, mas iamaiS a sua pr6pria cOmpanhia. Com

絆蛸膳勇購酬熱鼈 哺j蠅ぷ
brよ pOde詢訂OC∝ond da ndOna;mm黒

ぎH:肝酬胤W呪品誰de 16(Este ultimo tinha todO O ap010 da[

ca Era conveniente, talvez, quc o fizessern, pois Stewart os ha宙 a cscOlhidO)Nao
fossc o escanda10 e scus amplos recursos, Rockefener__ percebeu― se cOm certo
choque――tena tidO pouca esperanca

Na maloria das outras grandes empresas, a chance de exercer tal poder tena
sido menor e tem se tornado cada vez menor com o decorrer dO tempo. O estudO
quc o Prof GordOn fez, antes da Segunda Guerra Mundial, sObre as 176 maiores

companhias demonstrou que pelo menOs metade de suas ac6es era mantida em 10_
tes de menOs de 19る da quantidade total Em menos de 1/3 das cOmpanhias havia
um interessc acionario suicientemente grande para peェ Illitir um controle pOtencial,
isto O,cle195o de uma DiretOria,c

``o nimero de companhias em que qualquer grande grau de lideranca arlυ α se acha as―
sociada a uma propriedade consideravel ё certamente ainda menor"17

1sso foi h6 urn terco de scculol a dispersaO da propHedade de acoes, que era

entaO muitO maior nas companhias ferroviarias mais antigas do que nas empresas
industriais mais novas, quase que certamente coninuou.18 1sso significa que, para

mudar o controle,tern― sc que persuadir rnais aclonistas, contra o parecer da adml―

nistracao, a vOtarem em qucm, pela natureza do caso, nao conhecem e em quem

:::∬
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dessa cxigOncia que o perdedor de uma batalha pela posse de prOcuracδ es, Se ё
um estranho a administracao, paguc as custas E, finalrnente, deve― se ainda lutar
com a alternaiva,que sempre sc apresenta ao aclonista insatsfeito, de sirnplesmen_

te vender as ac6es. O porte da empresa, a passagem do tempo e a dispersao da
prOpnedade de a9oes nao retiram o direito de voto do acionista. Ao conuario, cle

pode votar, mas seu votO, quando a favor da adnlinistta95o, こ desnecessario, c
quando contra,infrutifero.Ou saa,nao tern valor
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Para se manter segura cm sua autonornia, a tecnocstrutura tambOm precisa
ter uma fonte de novo capital a que possa recorrer sern ter de ceder, cOmo corn―
pensacao, qualquer autoridade sobre suas pr6prias decisbes, Nisso, a abundancia

de capital entra como fator primordial Urn banco, uma companhia de segurOs Ou
um banqueiro de investimentos nao pOde transformar o controle rea1 0u pOtencial
das decisocs numa condicaO para cmprOstimo ou numa tomada de seguros, sc Os
fundos se acharn facilmente disponfveis em outras fontes mais acessiveis e sc existc

forte concorrencia nO neg6cio

A complexidade das decisocs tecno16gicas modernas e do planaamento tarn―
bёm prOtegc a tecnoestrutura contra a interferOncia cxterior O banquciro dO inte―
rior, com sua experiOncia c conhecirnento do neg6cio, pode prOntarnente interpor
seu critOno ao de urn fazendeiro, quanto as perspectivas da engorda de gadO__e
C o que realrnente costuma fazer. Nern mesmo o mais autoconfiante financista po―

ria em divida a opiniao dOs engenheiros, planeladores de produtos, cstilistas, pes―
quisadores de mercado e diretores de venda da Ceneral Electric sObre a tOrradeira

culturalrnente avancada,de que tratamos no caprtulo antenor.Ao retirar dos indivr

duos o poder de decidir e localizando― o bem dentro da tecnoestrutura, a tecnolo―
gia c o planaamento com isso o afastarn de inluOncia exterior.

Mas a sociedadc anOnirna proporciona uma protecao muitO mais especrfica a
tecnoestrutura, fornecendo-lhe uma fonte de capital, derivada de scus pr6p五 os ga―

nhos, a qual se encontra inteiramente sob seu pr6prio controle Nenhum banquci―
ro pode fixar condi90cs SObre como os lucros rcudos deveraO ser usados Tampou―
co qualqucr outro elemento cstranho. NinguCnl, a parte O aclonista norrnalrnente

in6cuo,tem o direito de l,quirir sobre um investimento que se fez de lucrOs reidos

e quc foi mal sucedido. E difrcil superestimar a imponancia da desiocacao de p。 _

der quc esta assOciado a dispOnibilidade dessa fonte de capital Poucos outros fa―

tos alteraram mais fundamentalmente o carater dO capitalismo.Quasc n5o O de sur―
preender quc os lucros retidos das sociedades anOnirnas se tenham transforrnado
assim em uma fonte de capital de suprema importancia

5

Resta ainda uma`ltima fonte de perigo para a autonomia da tecnOestrutura: a
que decorre da falta de lucros. Nesse caso, nao ha lucrOs retidos. Sc houver neces―

sidade de uma nova planta ou de capital de giro, ter― sc-6 quc apelar para os ban―
quciros ou a outros elementos estranhos a cmpresa. Isso ocorrerd em circunstan―

cias―― isto O,o estar a empresa mostrando prauttos― ―ern quc o direito de esses

estranhos inquirirem terd de ser concedido Nao se pOde dizer a essas pessoas quc

os ncg6clos da cmpresa naO saO da cOnta delas 19 Por conseguinte,uma falta de ca―
pital,conquanto lirnitada no tempo c lugar,revive prontarnente o poder do capita―

Ista. E O nesses tempos de falta de lucros, c somente enぬ o, quc os acionistas da

grande empresa transforrnam― se em ameaca ao poder da administracao.A insur―
gOncia cspontanea dOs aclonistas nas― ―digamos―-500 maiores empresas norte―

amencanas c tao rara quc pode ser ignorada. E cntre as rnalores de todas,elaこ de

19 o habitO, entretanto, perdura Em 1970, quando a Penn Central procurava obter um emprlsimo do Governo para

c宙tar uma fa10ncia,perguntou se a um dos diretores se lsso nao imphcaha em o Govemo assumir o controle da com‐
panhia Ele respondeu que ndo pensava quc o GovemO pensasse em inte■lr em decis5es de administlacao pnvada
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fato ignorada,em parte porquc,como veremos adiante,cntte cssas empresas rara―
mente deixa dc haver ganhos.

Logo abaixo do nfvel das malores de todas as empresas, cxiste a ameaca de
uma transferencia de controle acionario. se Os ganh6s forem inexpressivos,os divl―

dendos baixos e,portanto, o valor das acOes deprirnido, muitas vezes pode― sc Ob_
ter uma parcela de ag6es que representa poder de controle,pOr rnelo de um lance
acirna dos niveis correntes do mercado.20 sc ocorrer esse fato, ele geralrnente re―
presentar6 o pre16dio de mudancas na adnlinistracao superior ou em suas prerroga¨

tivas. Especialrnente nos ultimOs tempos,os rneios de se e宙 tar essa ameaca tOrn se
tornado unl fator importante nos calcu10s e incentivos da adnlinistracao Mas sc as

rendas forem bOas― nao precisam ser ma対 mas,pois ninguOm sabeぬ o quc o is_
SO――C a Cmpresa contar corn a seguranca do tamanho, os credores naO pOderao
intervir e os acionistas nao pOderaO insurgir― sc. E as ac6eS terao um valor unitariO
e total quc as colocara a salvO da ameaca de ttansferencia de controle.A protecao

mais importante O um fi111le nuxo de ganhos Nisso tambё m a empresa, c O siste―
ma de plangamentO em geral,tem― se adaptado da folllla maiS eiciente as necessi―

dades e, especialrnente, a prOtecaO da tecnOestruttra, cmbora, espantosamente, a
natureza da adaptacao tenha sido pouco nOtada.21 A adaptacao cOnsiste sirnples―
mente em quc as grandes empresas quase nunca perdem dinheiro 22 De 1954 at0
1976 hd“市q hOuw apen‐ dds an∝

麗 ∬ 卵 聰 ,t:詭よ!!囲 鷺 鮮 権sas industriais perderam dinheiro. Em 7(
cro lgualrnente,em 8 dos 22 anos compreendidos entre 1955 e 1976,tOdas as 50
malores empresas comerciais一 Sears,Roebuck,A&P,Safeway e Ottas__ganha―
rarn dinhelro Em nenhunl ano rnals de cinco tiveram perdas.

A cxpenencia da sociedade anonirna madura na recessao de 1974/75__a cn―
se eco“mica mais grave desde a Grande DepresSio一 ressalta maravilhosamente
esse argumento Somente 4 das 100 maiores empresas industriais perderam dinhei
ro ern 1974;somente 3 em 1975 23 Nao O precisO dizer quc o desemprego das so_
ciedades anOnirnas amadurecidas situadas denヒO dO sistema de planaament。 , em
terrnos de lucros, foi rnais estavel dO quc O das firrnas de um s6 empresario situa_

das a sua margem ou fora dele

Ligada a establidade nOs ganhos e no crescirnento da companhia amadureci―
da csta a grande estabilidade ern sua pos1950 no SiStema de plangamentO As fir―

mas quc abrangiarn as cem rnalores industrias ha 10 ou 20 anOs atras,sa。 ,prima_
cialrnente, as que foIIIlam essa lista hOle em dia Entre as dez inaiOres e especial―

聯 桑 踊 薄 農 1欄
Lfm器 鬼壁織 現 rlw詳
siturda por espOcimes mais,OVens,mais

vigorosos, OutrOra muito apreciada por economistas, nessa parte da ccOnomia, cs_

通 melancolicamente em dedfnlo.24 A grande cmpresa O impiedosa atC com os mi―
tos rnais cultivados.
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21 urna excecao not6vel o William G Shepherd,que ressalta a elevada establidade das vendas e dos lucrOs das mai。 ―
res empresas e o aumento de sua estabilidade nas 61imas dё cadas SHEPHERD,Wi11lam G Mo蔵 er Poω er and Ecο nο‐
mic Welrare Nova York,Random House,1970
22 conStltuem excecao, entre as grandes empresas,as lerroゃ ias,as quais nao desenvOlvem quer uma tecnoestrumra

r♀ぢ粗毯T:『T]喝g雷
:殿蹴雷i盤出∫器:L:毛零も電電写:‖席留lil∬咄 1ぉな 紫匙♀稀:ぉ″υ_

ne 1954-1977
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A hturgia do comOrcio amencano ha muito tempo pЮ dama que sua ccOno―
mia C uma cconornia de lucrOs e perdas.

``() sistema empresarial competitivo norte― americano O conhecidamente um sistema
de lucros e perdas, sendo a esperanca de lucros o incenlvo, e o receio de perdas, 0
agunha。".25

Pode ser. Mas nao O verdade no tocante a parte Organizada da ccOnOrnia cm quc
uma tecnocstrutura desenvolvida tem capacidade de proteger scus lucrOs por melo
de planciamentO.Nern ё verdade quanto a United states Steel COrporauOn,Onde
trabalha o autor da frase que citamos acirna, c quc nao teve preJuizos durante um
quarto de sOculo.

6

Como sempre, n5o se melhora um argumento forte com uma assercao exage_
rada. Entre as duzentas malores companhias nos Estados Unidos__ as que for―
mam o coracaO dO sistema industrial― ―ha pOucas em quc os propnetariOs exer―
cem alguma inluencia importante sobre as decisOes E cssa innuencia dirninui de
ano para ano. E対 stem, entretanto, cxcecOeS. Os descendentes de Du Pont e Ford
participaram ativamente e durante muito tempo das cmpresas que levarn scus no―

mes Mas desde as primeiras edicOcs deste livro os membros das duas farnllias dei

xaram de ocupar posic6es elevadas em suas companhias. Nos dois casos, essas
pessoas tinham inluOncia porque participavam da tecnoestrutura.(Dutros, por cau―

sa de sua pos195o na Diretoria, tOm poder na escolha da adrninistracao― ―nO deci_
dir sobre aqueles que tomam as dccis6es. E Outros ainda podem infOrrnar― se sozl―

nhos e intervir substancialrnente nas decis6es individuais― ―sobre uma fusao,aqul_
sicaO de uma planta ou lancamento dO uma nova linha de produtOs.

No`ltimo caso,porOm, deve― se sempre perguntar quanto o indivrduO estt de―
cidindo e quantO foi decidido para cle pelo grupo que fomeceu as informacoes per―
inentes; tem― se que ressaltar novamente o perigo de confundir raificacao com de_
cisao. E, em todas as circunstancias, O importante compreender quc as cenmonias
da cmpresa disfarcam mais ou menos deliberadamente a reahdade. Isso merece
uma palavra final.

A liturgia das sociedades anOnirnas acentua fortemente o poder da Diretoria c,
portanto,cm ultima analise,o dos aclonistas que se presume serem por eles repre―

sentados. Os ritOs que atestam esse ponto sao conduzidos conl muita solenidade;
ninguCrn se pernlite ser crnicO quanto a sua falta de substtncia. Pesadas agendas,

repletas de dados, sao submetidas a Diretoria, conl recomendacOcs a elas anexas
O debate ё breve, convenclonal e superficial. A malona dos pa由 cipantes sao ho―

mens de idade. Dados o carater e a extensao do material de preparac5o do grupo,
seria impensavel sua reicicaO A Diretoria, entretanto, O sempre deixada com a irn―
pressao de que tOmou uma decisao

O procedirnentO das sociedades anOnirnas tambё m pe:11lite quc a Diretoria

可a Crn transac6es financeiras― ―mudancas na estrutura de capital, declaracao de
dividendos, autoriza95o de linhas de crOdito. Essas transac6es, dado o cOntrole de

suas fontes de poupanca e de fomecimento de capital pela tecnoestrutura, consti―
tuem freqtientemente as mais rotineiras e derivam― se de decis6es Mas, cOnforme
se obseⅣou algures, qualquer associacao cOrn grandes somas de dinheiro transml―

25 united States Steel Corporaton Annual Rep。 ″ 1958
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te uma impre亜 o de poder, a mesma impres褻 o que raz6es tradicionais nOs tra―

zern ao espirito quando vemOs urn destacamento de soldados.

Com uma uncaO ainda maior, embora corn menos plausibilidade, as cerimO―
滅
“

d“ Юdedad“ anOmm“ ねmbこm『
器鵬編 T∫朧 設譜淋ぬo de poder.Quando os aclonistas esEo

panhia, suas assemb10ias nao cOnstituem ocasi5es de grande cerimOnia. Aprova― se
o voto da ma10ria c reieita― se o da minoria, com as concess6es que pOssam pare―
cer estratё 91cas,c todos compreendem o processo envol宙 do.Ao cessarem os acio―
nistas de ter innuencia, fazem― se, entretanto, csforcos para disfarcar essa nulldade.

Considera― se sua conveniOncia ao escolher― se o lugar de assemb10ia. Entregam― sc―

lhes relat6rios primorosamente impressos, cuia preparacao constitui agora um ne―
g6cio especializadO Inspecionarn‐ se produtos c atO plantas. I)urante as reun16es,
do mesmO mOdo que nos relat6rios,fazem― se repetidamente referoncias a sua com_
panhia Os funcionarios ouvern, corn todas as mostras de atencaO, as sugestOes al―

tarnente irrelevantes de participantes inteiramente mal infollllados e asseguram―
lhes que serao consideradas cOm O malor interesse. Felicitac6es de mulheres aclo―

nistas com vestidos宙 stosos e possuidoras de dez agOes ``pela cxcelentc habilidade
com que dirigem nOssa companhia'' sao recebidas pela administracao com bem si―
mulada gratidao TOdOs Os presentes mostram severa desaprOvacao pelas crricas e
especialrnente daqueles que se aproveitam da ocasiaO para atacar as atividades sO_

ciais, polFticas ou militares da companhia. Nenhum acionista importante acha―se
presente Nao se tomam decis6es.A assemb10ia anual das grandes sOciedades ano―
nirnas americanas talvez sela o exercrc10 rnais aprimorado da llusaO pOpular.

Ern 1956,mais de 100 ml aciOnistas da Bethlehem Stecl entregaram prOcura―

90es a uma comissaO da administrac5o.A comissao votOu_as rotineiramente em fa―
vor dc um grupo de diretores escolhidOs pela adnlinistracaO exclusivamente de en―
tre scus pr6prios rnembros()seguinte co16quio se dcu cm Washington no ano sc_
guinte:

Senador Kefauve■ Od∝umento mostra que os membros da Diretona pagaram a si
prOp● os 6 499 000 d61ares em 1956

4鮮藤 難 til羅:攪灘
椰 咄t躊塩拷慇謂 Q

os pelos acionistas

Sr HOmer Assim O melhor26 27

26 Audiancia na Subcomistto sobre Antltruste c Monop61io,da Comissう o sobre o」udicid●。,CongressO dos Estados
Unidos,85° Congresso,Pnmeira Ses● o,ern confo●nidade com S Res 57,Parte ll,Sttel{1957),p 562

鶯 墓鸞鸞搬癬置鸞 Irittlttl驚鰐蠅
,omo o lana cste capitulo__que eles nao inham poder
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O Empresario c a TecnocstPurura

A sOciedade anOnirna perrnite quc a organizacao se adapte as necessidades.
ComO para diferentes fins as necessidades diferem,o mesmo se da cOm as adapta―

cёes resultantes.A grandc empresa moderna csta adaptada aos requisitos da tecnO―
10ga avancada c as grandes quantidades de capital e de amplo planaamento quc
isso requer. Relete a necessidade que sua tecnoestrutura tem de libertar― se de in―

terferencias cxtemas. ObtOm essa liberdade de v6五 os modos,inclusive pelo fOrneci―
mento a si rnesma de sua pr6pria provisao de capital

Mas sc a tecnologia for sirnples, a necessidade de fornecirnento de capital nao
sera grande COm0 0s mercados, nesse sentido, funcionarn mais scguramente, ha
menos oportunidadc e menOs necessidade de planelamento E, por essas raz6es,
ha menOs necessidade de infOnnacOcs especializadas e da organizacao a clas assO_

ciada Como resultadO,a empresa podc ser pequena.A fabricacaO de turbinas a la―
to ou a construcao de reatores nucleares est5o abertas apenas para grandes empre―

sas.」a a venda de gasohna a varelo ou o cultivo de macas permanece a disposlcaO
de firmas relativamente pequenas.

Essas irmas,confome obscrvamos,esEo stteitas ao mercado.Nao podem in_
lucnciar os pre9os pelos quais compram nem as quanidades quc estarao disponf_
veis a esses precos. N5o podem inluenciar os precos pelos quais vendem nem as
quanidades que vendern por esses precos Diferentemente da ansiedade, nada
poupa tao eficazmente os esforcos c a inteligOncia como o conhecirnento de quc

nada se pode fazer. Sendo tambOm sirnples as decisOes concementes a produ9a。
,

todo o processo se acha dentro da competencia intelectual de um aclonista dorni―

nante Outros que tenham contriburdO cOm capital podem, pela mesma razaO, in_
formar―se sobre seu investimento c isso continua sendo verdade se o neg6cio ё diri―
gido por um gerente assalariado Sendo pequcna a firrna c tambOm pequcnO o n■ ―

mero de aclonistas, o direito de voto das ac6es permanece irnportante. Assirn, a

compreensiblidade da sociedadc anOnirna pequena adicionc― se o poder de tornar
efetivo esse conhecirnento Dados os riscos, aos quais o mercado a cxp6e, os do―
nos tambOm precisam manter― se vigllantes no tocante a sua prOpriedade. E issO po―

dem fazcr Assirn. a sociedade anOnirna adapta― se bem as necessidades da pequc―
na empresa. Essa adaptacao,confOrme se observara,esta de acord。 (o que n5o se
dd com a grande empresa)COm O padrao apresentado na lei das sOciedades an6nl―
mas e celebrado nos hvros didaticOs dc Economia de boa reputacaO.

75
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Com O crescente tamanho e comple対 dade das opera96es,proprictanOs rneno―
res ou mais passivos tendem a perder scu poder de decisao. O nimerO dc ac10nis―
tas geralrnente aumenta c com isso dirninul o valor do poder de vOtO de cada um.
Mais importante O a falta de acessO ao conhecirnento. Aqueles quc n5o exerccm
atividades na administracao da cmpresa tem cada vez menos conhecimento dO
quc se passa c menos oportunidade de infoIInar― se,num tempo em que o crescen―
te tarnanho e cOmple対dade da empresa importam na necessidade de um cOnheci―
mento cada vez rnalor para sc tomarem decisOes Em contraste,o indivrduO ou in_

欄 怖 醗 i硼 1は 縦 壁

糧∬ 都 鰍 よぽ 躙 肌 躯
iobre a cmpresa, na ausencia do cOntrole

pelo voto. OuttOs nao tOm Outra alternativa senao aceitar sua lderanca. A unica

coisa plor quc a perda de pOdeF pe10 ac10nista pequeno ou passivO seria o exercr―
clo malinfomado de tal poder. POrtantO,de novo a empresa sc adapta as necessi_
dades―_em certa fase do crescirnento, a necessidade de cOncentrar o poder em

路 盤 罵 li詣 鳳 『 詭 皇ittT舗
1∫寛 £f器柵 lttar吼 選『
do empre“ rio

O empresariO pOde sObreviver a urn substancial grau de desenvOlvirnentO in―
dustrial. E)irigr uma grande mina talvez esteia tanto a scu alcance quanto uma ml―
na pequenao Nas primeiras fases elementares da fabricacaO de acO, ele podia exer―

cer a mesma autOridade sobre diversos conversores Bessemer como sObrc urn s6.

倉濫 蒲 鳳 認 :淵 i遺:滉.aセ
∽ d°ja∞ mO O口maammb pemm∝ am祀―

::∬椒F言』よ:e∬島鳳寝.憚鍵 滉蔦Ⅷ電窟l∴酬:書:「11
1he acesso ao capital da empresa,tanto de dentro como de fora dela.COm esse ca―

淵 謂 鶴 滉 ∬ :」磨 脳 驚 譜 1:冦il認 留 蹴 乳 訊 淵 胤 亀ょ賠肥 TT
nheirO Tal aquisic5o, dirigda por um empresariO mais altamente capitalizadO Ou
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tern sido olhadO com certa inquietac5o por tOdOs, exceto pelos quc sao imediata―
mente responsaveis, c apenas os resultados finais O quc tem sid。  。lhados cOm
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鳶]:轟噸選驚鱗 l:de eletricidade e gas, comunicacOes, rner(
mas de driυ e―in c Outtos lugares de repouso, recreacaO c encontros tiveram sua
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todos uniram O cOntrole do capital a
uma autoridade incontestada na empresa.l A luz dos argumentos anteriOres e sc‐

出 論 eW:舞 躍 ::stt l「糧 懇 出 」

gud ndonedade∞ gmu esses,OndЮ,
i perdidO para a hist6ria ou iamaiS f01 cO_

nhecldo.

l Essa autondade naO fOi necessanamente exercida de mOdo dlretO Como no caso de」
 P Morgan,qtle a cxercia por

interrnOdio de Elbe■ Gav,podia ser exercida atrav6s de agentes
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2

O grande empresaFiO, na realidade,tem que ser comparado,em vida,ao ma―
cho da Apis me〃 iFera,que realiza seu ato de concepcaO a custa de sua pr6pria cx―

tincaO. os antigos empresariOs reuniram fillllas quc ainda nao erarn tecnologica―

mente complexas. Como no caso do aco, na passagem do sё culo, quandO se fOr=
mou a U.S.Stecl,um pequeno corpo de gerentes e supe口 υisores dirigia uma gran―

de massa de trabalhadores relativamente nao trcinada c homogenca. com a cOn―
solidacao ve10 0 controle dos mercados, o precursor dO planaamento modemo.
Mas esse controle――a fixacao de pre9os para o peは 61eo, o aco, o fumo c Outros
produtos―― exigia muito pouca sutileza. Nao se cOnsultavam os sentimentos dos
fregueses. Dizia― sc aos concorrentes enl ing10s idlomaticO quc se conformassem
com os precos estabelecidos pela firma dominante ou entao que largassem os ne―
g6clos.Nada disso cxigia talento especializado.

Mas o ato dessa combinacao criOu nOvas fabricas e produtOs e com isso a ne―

cessidade de especializacao pOr funcao e cOnhecirnento. Mais cedo ou mais tarde
vieram outras tarefas mais cOmplexas de planeiamento e controle.A tecn01ogia,
com sua dinarnica pる pria,acrescentou depois suas exigencias de capital e de talen―

to especializado juntamente com a necessidade de um planaamento ainda mais
ampl。.2 Assirn, o quc o empresariO cnara passou inexoravelrnente para a10m dO al―
cance de sua autoridade. Ele podia cxercer durante certo tempo sua inluencia.
Mas sua obra, para servir os fins para os quais fora criada,c対 gia quc fosse substi―

turdO somente um grupo dc homens que partilhavam inforinacOes especializadas
pOdena finalrnente operar o quc ele cnara.3

Vez ou outta, os empresanOs drama● zaram o caso opondo resistOncia a perda
de sua autOridade e, corn isso, debatiam com o inevitavel. Durante as dOcadas de
20, 30 e mesmO de 40, Henヮ Ford, cnvelhecido c autocratic。 , f。1-se ressentindo

cada vez mais com a organizacaO sem a qual sua companhia nao pOderia ser dirigi―
da Rcagiu deixando de admitir funciondrios com conhecirnentos tOcnicos especiali―

zados――durante muitos anos nao sc cOntrataram pessoas follHadas por universida―

dc ern River Rouge Sistematicamente dernitiu todos os quc, subindo na hierar―
quia, pareciam estar sc arrogando responsablidades quc ele julgava suas. MuitOs

dos mais ilustres nomes na indistria automobilisica― Couzens,Wills,Hawkins,
Rockelman, Knudsen(que audOu a construir a General Motors), oS Lelands(quc
fundaram a Cadillac c a Lincoln),Klingensmith e Kanzler― ―foram expulsos ou de―

lnitidos. Charles E. Sorensen fol,durante muito tempo,o carrasco nessas lnedidas;

Ford denlitiu― o depois. Nos primeiros anos da dOcada de 40, Ford ficou apenas
com um executivo de importancia,Hanフ Bennett,que,juntamente com urn grupo
de pugilistas bern seleclonados― ―com grau de bacharei no sistema penitenciario

2 Antes do lm dO soculo passado a Standard Oil Company ol New」 ersey―― a Standard Oll onglnal_― jd de宙a muito
da exce10ncia de seu desempenho tё cnico nao a seu phncipal fundador, mas ao que agora se podena chamar de equi
pe de administracao,a qual era formada por H M Flagler,」 ohn D Archbold,H H Robers,Charles Pratt,01iver H
Payne c outros Cf NEVINS,AHan Studノ in Pοωer」οhn D Rockり elセ

「
Nova York,Scibner,1953 v 2,cap 22 」6

em 1882,」 ohn D ROckefeller recebera de um subordlnado quc havia chegado recentemente a sede da cOmpanhia O
seguinte relat6● o: “Quando em Nova York,fui muitas ve2eS pOsto em contato com a Comissao de Fabicacao(era
uma comiss5o subordinada a Comissao Executlva)e partcularrnente discutl muitas questoes que se lhes apresenta―
vam no momento e que surgnam nO futuЮ  pr6対 mo Ha certO choque de opini∝ s e muito indi宙 duahsmo na comis‐
go(¨ )que podem ser preludlciaisさ obtencao de cOndus6es corretas( )''NEVINS v 2,p21
3()falecido Prof Ben B Seli9■ an,astuto observador dessas quest6es,esclareceu em terlnos mais gerais: ``( )o capi‐
talismo inanceiro teve uma c対 sttncia surpreendentemente curta, pois a nova classe administadora descOb五 u que,
com um adequado supimento de fundos onundOs de lucrOs acumulados,ela podcna muitO bem obter Oxito sem a tu‐
tela de Wali Street( )Hole em dia C o prollssional pago que govema a sociedade an6nima" “The Amencan cOrpo―
raton:ldeolo9y and Reali、プ'' In:Dissent v Xl,n° 3,ver5o de 1964 p 323
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de Michigan――, urn tOcnico de futebol americano afastado de seu oficio c Outros
colegas de idenlicO calibre, passava a malor parte do tempo garantindo que nin―
guOm ameacasse a autondade que Ford estava decidido a rnonopolizar.4

C)resultado para a companhia foi quasc urn desastre.Os carros eram ou obso―
letos ou tecnicamenセ  excentricOs.(D planciamentO, CSpecialrnente o controle de
mercados. era sobremodo dirninuto. Ford proibiu certa vez propaganda por variOs
anos e, na c16ssica manifestacao de sua atitude para com o comOrcio modernO, de―

clarou quc o freguOs poderia ter qualquer cor de carro contanto que fosse preta
Na dOcada de 30, a cOmpanhia perdeu grandes somas de dinheiro Nos anos da
guerra, seu desempenhO foi taO deficicnte que se chegou a discutir sua cncampa―

15o pelo Governo, bem como a proposta particularmentc insultuosa de que fosse
dirigda pela Studebaker Company.5 Nao obstante is,o,。 duvidoso quc Ford tenha

substiturdO as decisOes de grupo.Ao conttario,insisha cm confia― las a participantes

cada vez mais obscurOs e corn isso simplesmente praudicava― as.6 Foi derrOtado,

n5o obstante sua completa propriedade da companhia. Com sua mOrte, Ernest
Breech reconstituiu a tecnoestrutura.A companhia prontamente recuperou o terre―
no perdido

Se、vell Ave■ノtravou igual batalha enl Montgome■ ノWard nas dOcadas de 30 e
40 Embora tivesse apenas um nimero rninon饉 Ho de acOes, naO sc cOnteStou du―

rante muitos anos scu controle legal “(¨ .)executiVOs quc atingam os altos nfveis
da adrninistrac50 MOntgome■ ノsabiam quc suas probabilidades de sobre、 iver mui―

lo tempo eram pequenas''7」 uStamente quando parecia quc outros assumiriam o
poder que Avew acreditava pertencer a cle, eram postos fora c Outros adnlitidos

como sc houvessc ali uma porta girat6ria Uns cinqucnta funclonariOs de altO nfvel
foram demitidos durante sua gestao A companhia, cuia pOS1950 1gualara outroraら
de Sears, Roebuck, ficOti para tras E Ave■ ノ,a semelhanca de Ford, acabou sendo
derrotado Os custos dessa situac5o nao mais pOdiarn ser rnantidos;os acionistas fi―
nalrnente sc uniram e o al,aram da Diretoria,ja cntao um homem seni1 0 poder
alolou― se depois firmemente na tecnoestrutura

Dir― se―d quc Henッ  Ford e Sewell Avev eram homens acentuadamente ex―
centricOs,nos quais o desaO de pOder aumentou coln a idadc.Eram,portanto,niti―
damente inqualificados para o exercrcio de um governo indi、 idual de uma grande
cmpresa lsso O verdadc Mas homens dc excentricidade menor e maior critOno
naO O teriarn tentado Na maloria dos casos o controle passa pacificamente do ern
presariO para a tecnoestrutura As excec6es revelam apenas que a trans19ao tem
que ser realizada.8

Nas pagnas que se seguern, sera necess6Ho fazer distincao entre empresas
em quc a idade,o tamanho c a sirnplicidade das operac6es ainda concedem pOder

4 Tratei da hist6ia da Ford em ``VJas Ford a Fraud'' Ini The Libe,ol Hour Boston, HoughtOn Mifnin, 1960 p 141 ο
`s●9s Peter Drucker chegou a conclusOes parecidas em The PracFiceげ Management Nova York,Harper,1954 p

lll-120
5DRUCKER p l13-114
6 0s eXecutlvos de segundo n～ el da FOrd宙nham, com efeito、 sub reptciamente a tVashington durante a guerra para
discutlr precos com meu depaiamento ou colegas Ford nら o reconhecia o direito de o Governo 6メ ar precos e, assim.
era necess`io paぬ cipar nessas negociacOcs sem seu conhecimento ou, pelo menos, sem que ele estlvesse plenamen―
te ciente do que transpirava
7刊he ExecuFiυ e Llre Pelos redatores de Fο

"une Gaden Ciり
,Nova York,Doubleday,1956p192

8 As companhias aё reas,crescendo rapidamente em tamanho e comple対 dadeに cnica,forneceram mais dois exemplos
de tans195o, nenhum deles tendo sido uma passagem completamente pacFica Howard Hughes,dingndO a pa由 r de
uma lorte posicao de prOprlet6●o,resistlu muito tempo a passar o controle da lWA para a tecnoestrutura E Eddie Rlc―
kenbacker lutou contra semelhante cessaO de poder na Eastern Airlines Ambas as companhias sofreram durante esse
periodo, mas se retteram prontamente quando a tecnoestutura assumiu o poder O periodo mais recente de cOnsOli―

dacaO__O mOvimento de lormacao de cOnglomerados no im da dこ cada de 60-― deu notOrledade a var10s empresd―

五os, como」 ames Ling, da LⅣ , e o jd mencionado Eli 31ack, da United Brands. que se demonstraram inadequadOs
ou mesmo desastrosos para uma adnlinistragら o slna
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ao indivrduO que controla o capital e as empresas nas quais a tecnoestrutura assu―
rniu o poder. Referir― me― et em te`11los ia cOnsiderados convenicntes, as primeiras
como empresasindividuais c as segundas como companhias amadurecidas.

3

AtO recentemente, os funclonariOs supenores das companhias amadurecidas
gostavarn muito dc adotar o manto publicO do empresariO. cOnsideravam― sc ho―

mens autoconfiantes, individualistas, com um ttaco de iustifiCavel arrogancia, com―
petidores ferozes e desoosos de viver perigosamente. Individualismo ё a nota que
“soa atravOs do credo dos neg6cios como o torn ogudO num fOrO biZantinO".9
``S5o criados para competir O mesmo se da cOm as pessoas E uma coisa que
vem de dentro da gente''10 ``Os neg6clos sao durOs, naO urn iOgo de belos,''11
Nao se cOnclliarn facilmente essas caracterrsticas com as exigOncias da tecnoestutu―

ra。 (Ds principais requisitos para a acao de grupo nao saO a indiferenca, porOm a

sensiblidade para com outtos, nao o individualismo,porёm a adaptacao a Organi_
zacaO,naO a cOmpeticao,pororn a cooperacao continua e rntima.

Essa afimag5o do individualismo competitivo do executivo das companhias,
atl onde ё ainda encontrada, こprotocolar,tradicional ou uma manifestacao de val_

dade pessoal e de capacidade para lludir― se. Na Segunda Guerra Mundial, cOman^
dantes de unidades, funclonando muito a retaguarda e preocupados com gasolina,
pecas sobressalentes, refor9os e sua inluOncia luntO a Eisenhower, identificavarrl―

se,igualrnente,com Lord Cardigan e a Bngada Ligeira.

No rOmance, o passado supera muito o presente. Na hist6ria de quase todas
as indistrias, houve um empresario famOso c, cm alguns casos, brilhante A feicao
do comandante de tanques, o chefe da cmpresa moderna, em quc todos os atOs
irnportantes sao nlinuciosamente considerados por comissOes, todas as contingen_

cias cuidadosamente previstas(c todas as quc forem adversas sao c宙 tadas ou anu―

ladas)prOcura ver a si pr6pHo numa imagem mais pnmiiva c mais her6ica lsso
faz algum bem para sua auto― estima c possivelrnente para sua宙da farniliar Mais

ainda, sua funcao o dar realcc e um aspecto de poder as reuni5es de aciOnistas c

de diretores c a outras cerimOnias comerciais; saudar consumidores e clientes de

dignidade igual ou malor;dar o equivalente do assentimento real a acordos.cOntra―
tos e conveniOs;representar a companhia cm suas relacOes rnais honorfficas com o

Goverrlo; agir como enlissano junto a cultura liberal; c afillllar, nas cenmOnias pu―

blicas apropnadas,a fO na livre iniciativa, na responsabllidade social dos neg6cios e

na contrnua relevancia das vittdes ancestrais. Por todos esses ritos n5o deixa de

ser muito iul o rllanto de Carnegie,Rockefeller ou Henヮ Ford.12

E procurar alcancar o manto do empresario c16ssico O, quase certamente, uma
fase passageira. Uma gerac5o mais nova de cxccutivos aceita a realidade de organi―

zacaO e sua inluencia sobre o comportamento.

``Em grau surpreendente, os homens de neg6cios norte― amencanOs e autores de

9 SUTTON,Francis X,HARRIS,Seymour E,KAYSEN,Carl e TOBIN,」 ames The Am● ■cσn Businas CFed Cam―
brldge,Harvard Universi,PreSS,1956 p 251
10 Charles“ Tex''Thornton,Presidente(e depois presidente da Direto● a)da Llton industnes,descrevendo as qualida―

des de um execuivo superlor ELLIOTT,Osborn Men atthe Top Nova York,1959 Harper, p21
11」 Peter Grace,Presldente de W R Grace and Co,ibid,p 69
12 TemOS aqui a razao pOr que generais,alrniranles e diplomatas,depois de toda uma vlda no sep19o piblico,freqten‐

temente despendem seus iltlmos anos como cheles de empresas e servem com Oxito num papel para o qual nao esta_
vam evldentemente qualillcados lsso porque, na reandade, cstao bom preparados para o exercicio de funcoes cenmO_
niais,e isso(inclusive apancoes honOrilcas em Washington)ё  o quC a funcao quase exclusivamente e対 ge
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o executivo― chefe( )[daS 500 malores empresas dos Estados Unidosl que se cOnside―
raria uln empresan0 0u capitalista"14

Reconhece―se a interdependencia. comO enl toda organizacaO, hd uma cOmpai―
xaO prOtetOra pelo homem quc,em virtude de infOrtan10s,temperamento,inadc―
quacaO pessoal ou alcoolismo O posto a margem.15 A vida de executivos, longe de

ser competitiva e pengosa, o altamente scgura. De uns Oitocentos executivos de al―

to nivel― que percebem os mais altos salanOs em apro対 madamente trezentas
companhias industriais, ferroviarias e de servi9os publicOs__ quC OCupavam posi

95CS ern 1952,廿 es quartas partes jd estavam conl a pr6pria companhia ha宙 a mais
de vinte anos.16 Num estudo realizado cm 1955, a carreira subsequente de 308
executivos de alto nivel― ―presidentes de Diretoria e presidentes das ma10res corn―

panhias――quc ocupavam suas postOcS em 1925 foi rastreada atё  o fim. Deles,

265 continuaram com a mesma companhia atO a morte ou aposentararn― se. Ape―

nas 13 dernilirarn― sc antes da aposentadoria c isso inclul os que se dernitiram para
exercer empregos melhores. Dezesscis perderam o emprego cm virtude dc altera^

90es no controle da companhia;isso,porOrn,inclura alguns que deixaram a empre―
sa porquc ha宙 am vendido suas pr6pnas acOes Apenas cinco perderam O cmpre―

90 pOr ter a companhia faldo ou por terem sido dernitidos.Esses homens desfruta―
ram de um notavel aumento de sua seguranca no cargo,crn comparacaO cOm 313
exccutivos de 1900, entre os quais apenas 157 morreram no cargo ou alcancaram
uma aposentadoria honrosa.17 Em 1970, um estudO sobre os principais executivos
de 250 companhias dentre as 500 maiores revelou que quase 2/3 haviam ingressa―
do ern sua companhia antes de 1950 c outros 9%antes de 1956. Dos exccutivos
das malores empresas industriais e varaistas_― as que tinharn movirncnto de ven―

das acirna de l bilh5o de d61ares一 ―, 3 entre 4 estavam na companhia ha宙 a mais
de vinte anos 18 Na recess5o de 1974/75, muitos executivos, supostamente os me―
nos competentes, efetivamente perderam o cmprego Tern― se ainda uma irnpres―

saO cada vez mais forte de quc o executivo de posicao mais elevada esta tendendO
a mudar de cmpresa, como reacaO a insatisfacOes do momentO Ou a perspectivas
melhores. Mesmo assirn, os dados indicam uma nOtavel establidade nO cargo Um
estudo realizado cm 1976 mOstra quc os executivos― chefes das cenl maiores com―
panhias indusmaisia estavam na cmpresa havia 21 anos cm mι dia quando assurni―

rarn o cargo rnais irnportante 19

4

E digno de nOta que os mercados financeiros ha muitO ia aceitaram a realida―

de da tecnOcstrutura como distinta da do empresdno. Estivessc o ultimO no cOman―

do da grande companhia, tudo que afetasse sua posicao nO cargo teHa importante
efeito sobre os lucros, o crescirnento e ganhos de capital da companhia O merca―

13 cHEIT,Earl F The Busines Estobllshment CHEIT,Eari F,coord Nova York,Wiley,1964p155
14 BuRCK,Charles G “A Group Proile ofthe Fο ″une 50KI Chief Executlve'' In:Fο rtune Malo de 1976 p 308
15 cf “The AIcoholic Executlve'' In:Fο″t4ne 」aneiro de 1960 p 99 ets● 9s
16 The Executiυ e Llre p 30 As respostas n5o sendo muito completas,o nimero ica redu21dO para menos de trOs por
coinpanhia
17 NEWCOMER,Mabel The Blg Business Execu"υc Nova YOrk,Columbia University Press,1955p93 a seOs
18 Fo″ u71e Maio de 1970
19 Fο

“

une Maio de 1976
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aCOCS em operac6es a tcllllo Ordenariam quc os boletins mOdicOs lhes fOssem re―
廿ansmitidos para Nassau.O mercadO subiria c desceria com sua temperatura,pres_
saO sangiirnea e cOntagem de cOlesterol.

Do mesmO modo, os meses que precedessem sua programada aposentadoria
seriam tempos de nervOsismo. Procurar― sc―ia saber se seu sucessOr fOra treinado
para o lugar Ou se se descobriria urn substituto.()sucessor ver― sc_ia na situacao de

:棚 聯 胚 締 ∬
鰍 鰤 欄 :

equeno descontO.
Nada dissO acontece porque se sabe quc a aposentadoria, a mOrte c a substi_

tui95o, por mais irnportantes que seiam para O indivrduO env01vidO, naO teraO a

鰹 理 ぎ掬 li鮮 え fi罰 椰 蔵
肌 匙 釧 織 嚢艦

γnidade de qualquer homem EmbOra as
pessoas concedam aO chefe da grande companhi:h『

)li:I:]:: que sua poslcaoe対ge,ninguCm permite que isso afete scu〈

5

ComO em nOssa cultura o indivrduO tem mais prestrgio quc a Organizacao,ele
recebe regula11llente o crOdito pelas reahzacOes que, na realidade, pertencem a or_
ganizacao. Nao O a Procter and Gamble quc estd conquistandO nOvOs horizontes
com seus detergentes; O a Procter and Gamble sob a inspirada orientacao de seu
executivO_chefe.Os dirigentes vez ou outra conMbuern para esse rnitO.

“O chefe execuivo deve estar,a todo IR男
:「
亀I preparado para convencer as pes―soas de quc o seu pOntO de vista deve prel

Ec宙dente que certos indivrduOs acrescentam brilho a organizacao. As realiza―

95es do grande mOdicO saO dele,nao dO hospital nO qual esta trabalhandO.As rea―
lizacoes do pOeta sao dele, pOeta, nao da instituicao na qual sc encOntra na oca_

siaO.()mesmO se da cOm O cantOr da 6pera ou cOm o ator e,cmbora nern sem―
pre,com o grande cientista.

Os homett na祀訥ぬdq sustmね
乳ts:隅::ξttc驚魂1lS貨鮨急晟ela.Sao estimadOs por causa dela Ou ela

o indivrduo um juiz imparcial nessas questOes.Aqueles que sao sustentados pela or―
ganizacao quase invariavelrnente atribucm Os louvores a sua pr6pria personalida―

dc.

Ha,entretanto,urn teste infalioel. COnsiste em observar o quc acontece ao in_

鑑きli器i:規‰鯖£酬譜鷺1:帆『電印:・£」題
〕
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versidade, salvO no quc diz respeito a uni saldrio regular Tampouco o,ornalista
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competente quando muda de jornal. Tampouco o grandc cientista c o artista. Eles
sustentavarn a organizacao a que pertenciam Nao eram sustentOdos por ela

Em conttaste, o politico quando C derrotado, o embaixador de carreira quan―

do se aposenta,o reitor de universidade quando se jubla c o general de ternpo de
paz que deixa de se tOrnar presidente de uma companhia defrontarn corn a Obscu―
ridade tOtal Eles eram sustentados pela organizacao; aO perderern seu apOiO, pas―

sam perinanentemente para as sombras O choquc O demasiado rude para aquc―
les quc ha宙 am naturalrnente imaginado quc a eminOncia de que desfrutavam era
sua pr6pria. Outtos, porこm, compreendem sua situacao Nada, senao issO, explica
o vigor primordial com quc Os politicos lutam pelo cargo e procuram manto 10 rnes_

mo na senilidade ou a10m dela. N5o O pequena a diferenca entre estar dentr0 0u
fora da funcao polrtica,e sirn total

Mas para ninguCm a transicao O mais drastica que para o executivO de uma
grande companhia Mesmo o govemador desalentadoramente inadequad0 0u o
aborrecido senador quc estao cumprindo scu mandato podem cOntar, ap6s uma
benl merecida aposentadoria, com algumas das gracas da posicao piblica. POde―
raO ser delegados em convenc6es nacionais, apresentados em banquetes para le―
vantamento de fundos cOmO “esse grande estadista" e serem sempre chamadOs
por scu antigo t■ ulo. Para o presidente da sociedade anOnima, porё m, s6havera
sombras tenebrosas. Depois do ulimO voo no latO da cOmpanhia, haverd apenas
uma associacao honOrffica com a Diretoria c, as vezes, nem isso Nao havera inte_
resse por suas mem6nas o Un■ ed Fund desciaね um hOmem mais atrmaivamen
te identificado com os neg6cios; as inicas FeSpOnsablidades publicas que ele conti―

nuar6 a ter serao para cOm sua pr6pria igraa; seu nome nao mais aparecera nos

,OrnaiS at● o dia seguinte ao de sua mOrte O grande empresario viveu scus ultimos
dias dispondo de sua riqueza ou resistindo aqueles quc instavarn em quc o fizesse

O executivo moderno geralrnente naO tem dinheiro bastante para assirn sc Ocupar
Chega assirn a scu fim, c a cOnclusao naO requer uma enfasc indevida: evidente―
mente o homem da organizacao O sustentado pela pr6pria organizacao.



IX

Umα Digressao Sobre a Firma no Socialismο

``Do ponto de vista do empregado cada voz faz-lhe menos diferenca praica conhe―

cer qual a ideologa 01cial de seu pars e se ё funcionariO dO GovemO ou de uma em―
presa comercial(… )''

ARNOLD」 TOYNBEE

Na ernpresa individual, o poder est6 corn aqueles quc tomam as decis6es Na
companhia amadurecida, esse poder passou inevitavel e irrevogavelrnente do indi―

vrduO para O grupo,porque somente o grupo possui as inforrnacoes necessarias pa_
ra a tomada de decis6es Embora a constituic5o da companhia coloquc O poder
nas maOs dOs propnetariOs, Os imperativos da tecn010gia e do planaamento o
transferern para a tecnoestrutura

Visto serem a tecnologia c o planaamento quc concedem pOder a tecnOestru―
tura, csta o ter6 sempre quc aquclcs forem uma caracteristica do prOcesso produti―

vo Scu poder nao sera peculiar ao quc,na cadOncia da ideologia,O chamadO de li
vre iniciativa ou sistema capitalista Se na firma particular a intervencao da autOrida―

de privada, sob a follHa de propriebrios, deve ser impedida,o mesmo se deve dar
corn a inteⅣ encao da autondade publica na cmpresa estatal,caso contranO,a inter_
vencaO sera praudicial como o foi a de Ford e Avery.

ComO cOnsequOncia ulterior, a perplexidade sobre um capitalismo sem o con―
trole dos capitalistas sera cquivalente a perple対 dade sobre urn socialismo sem o
controle da sociedadc. A conscqtiencia final serd uma revisao drastica das perspec―
tivas do socialismo, pelo menos sob a forrna em quc a maioria dos socialistas jul―
gam valer a pena te_10.Tres exemplos da tecnoestrutura sob o regime socialista lan―

carao uma luz sobre esses assuntos.
Em seguida a Scgunda(3uerra Mundial,a Gra― Bretanha cntregOu― sc a urn so―

cialismo llrnitado sob os auspFcios do Parlamento. Os bntanicos, que possucm um
instinto superior de administracaO piblica ―― nao obstante as recentes opiniocs
contrarias__, reconheceram a necessidade de autonOrnia para as industhas nacio―
nalizadas. Uma questao basica, aparentemente pequena, rnas na realidade decisi―
va, foi a das interpelacoes parlamentares Fossem perrnitidas no tOcante as deci_
s6es da tecnoestrutura,os ministros teriam quc ser inforrnados antecipadamente so―

bre tais decisOes, pois, sem isso, cSta五 am confessando sua negligOncia no dever

83
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Mas as decisoes,ou as lnais importantes,sobre as quais o Parlamento mais prova―
velrnente interpelaria, dependeriam de infOrmac6es complexas e tocnicas Sc o rnl―

nistro tivesse de cxercer um juizo esclarecido, haveria de necessitar do auxliO de

uma cquipe de especialistas. A responsabildade scna, pOrtanto, transferida da fir―
ma para o minisに rio c o custo tambOm acabaria sendo elevado. Somente se fosse
exclurda essa inteⅣencao dos parlamentares C que poderia a fima, c nisso a tec―
noestrutura, agir respons6vel e prontainente sobre decis6es quc e対 gissem inforrna―

96es especiahzadas. Por essa raz5o, carvao, eletricidade, gas, transportes, compa―
nhias aё reas c outras industrias de propriedade piblica receberam, todos eles, au―

tonornla

Essa autonomia C necessaria tanto para pequenas decisOes como para aquc―
las que parecem ser grandes qucst5es de polrica Apoiar― sc ou nao na energia atO―

rnica visando gerar elemcidade cOnstitui seguramente uma quesEo polFtica Mas as
vantagens comparadas das reac6es atOrnicas e moleculares para a geracao de cle_
tricidade sao decididas apenas por uma vanedade de lulgamentos cicntrficOs, tccni―

COS,CCOnOmicos e de planeiamentO.Somente uma comissao,ou mais precisamen―
te um complexo de comissδ es, pode reunir os conhecirnentos, o treinamento c a
experiencia que se devem aplicar()mesmO se da cOm a questao dO upO c da na_
clonaldade do a宙 5o que deve fazer a rota quc cruza o Auantico Norte (ComO O
demonstariam experiencias posteriores, nada pode ser rnais incOmodo para a Fa―
zenda Piblica do quc a intervencao p01luca cm quest6es de aerOnaves supersOni
cas.)Tamborn se precisou de autOnonlia na adrninistracao e na nacionalizacaO de
cstradas de ferrO Enl todos esses casos, o grupo tinha o monop61io do conheci―
mento competente Nos■ ltimos anos,urn erninentc econonlista c socialista britanl―

co comentou quc,conseqtientemente,na Gra― Bretanha

“(… )a empresa publica, att o presente, naO esteve stteita a prestar contas ao Parla―
mento,ctta func5o se tem limitado a crficas(x post ractο  intemitentes,fragmentanas

e em grande parte ineicazes''1

Para a maioria dos socialistas,o obetiVO do socialismo ё o controle de produ―

9aO pela sociedade. Para os socialistas democratas, isso significa o legislativo. Ne―
nhum deles,ou nao muitOs,procura o socialismo em quc uma autoridade autonO―
ma possa exercer esse poder.E,repetimos,isso ё verdadeiro naO s6 para as pequc―

nas decis6es em que se podena csperar delegag5o de poder, mas tarnbem para as
grandes, cm que sena ra206Vel esperar quc o Parlamento pudesse pronunciar― se

Nao impOrta que o capitahsta, antigo inirnigo do socialista, sofra, cle mesmO, da
mesma cxclusao. A maloria dos socialistas d6 importancia as crencas ttadiciOnais,

disintas da realidade.O capitalismo ainda C o capitalismo embora o capitalista saa
igualrnente a vrtima da organizacaO. E対 ste,porёrn, consider6vel anicao sobre a pe―

quena diferenca quc a naclonalizacao dc uma indistria significa.

``Se um observador inteligente de Marte ou VOnus pudesse vir examinar todas as gran‐

des empresas industriais contemporaneas__p`blicas ou pnvadas― ―como empresas
de trabα ′ho,suspeito que notana taO_sOmenセ sua extraordinaria semelhan9a."2

A tecnoestrutura, nos casos das prOpriedades pibhcas e particulares,assume identi_

l CROSLAND,CAR``The Pnvate and Public Corporaton in Great Bntain" Ini The Col"ra"on in Modern Socidソ

MASON,Edward S c∞rd Cambndge,Harvard Universiヮ Press,1959p268
2PALMER,AMF``On Pubhc Accountabmty''Ini Sο

ciα llst Cοmmenta″ 」aneiro de 1960 p 13
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cos poderes c utiliza se dos mesmOs mOtodos de grupo para chegar a suas deci―
s6es N5o O de surpreender que parecam muito scmelhantes.

Adeurin Bevan, um dos sOcialiStas britanicos mais intchgentes e dotadOs dc

鮮 ¥郵 縁 褻 夢 鸞 鮮
鍬 ∴ 喘 嚇 謂 辮 胤 盤 路
, teria colidido com a vuinerablidade da

tecnoestrutura a interferOncias extemas. Entao sc exerceria o controlc as custas da

compettncia,como nos casos quc analisaremos adiante.Um ndmerO muito maior
de sOcialistas de pates industrializados avancados passou a sentir quc as empresas
piblicas saO,pOr sua natureza, ``corpos remotos e irresponsaveis,imuncs aO escru―

trn10 piblico ou ao controle democratico"3 Renunciaram a lutar pela prOpriedade
piblica Ou a tecer― lhe apenas iouvores Em muitos paises, socialismo passou a sig―
nificar goverrlo de socialstas quc aprenderam quc O impraticavel o socialismO cO_

mo era entendido antigamente.

3

Em certo nimero de paFses novos tentou― se exercer o controle social cuiO ex―
perimento fora repudiado na Gra― Bretanha Tcm sido talvez o experimento mais
uniforinemente desolador dos pates que estao em busca do desenv01virnento ecO_
nOmico. Em (Dxford, na Escola de EcOnOrnia de Londres e na SorbOnne, ingicses
e franceses prepararam as elites de scus antigos impOrios numa profunda fo nO sO_

cialismo A isso acrescentou― se depois um caso pratico.Grande parte do capital pa―
ra o desenvOlvirnento dos parses nOvos vem do cxterior como ttuda p`bhCa Organl―

zada Ou O levantada 10calrnente, naO das poupancas voluntarias dos indivrduOs c
empresas, porOm pela tributacaO dOmostica ou outras fontes piblicas.4 PareCcu
plausfvel quc o(3overno investisse os fundos obtidos do pubhco ern firinas de prO―

priedade piblica. E nem sempre tem sido abundante o nimero de empresarios
particulaFes de cOmpetencia c responsabilidade necessarias.

Na lndia c em Ccilao,bern como em alguns dos parscs da Africa,nao fOi da_
da autOnOnlla as empresas piblicas,como na Gra― Bretanha L6,a crenca socialista

lulgOu quc havia necessidade de contrOle por parte do Parlamento,ist0 0, o direitO
de exarninar orcamentos e despesas,rever diretrizes e,especialrnente, inquirir a ad―

rninistracao por intellHこ dio do ministto responsavel sObre quaisqucr atos da empre―
sa.L6,cOmo em outras partes,para o ministro ser inquindo,devia possuir conhecl―
mentos. Ele nao pOdia alegar nao estar informado sob pena de estar adrnitindo ser

uma nuldadc, uma condi95o muito comum na polftica, rnas que nao se pOde cOn―
fessar.

O pessoal tocnicO tarnbёm era, c continua sendo, menOs experiente quc o dc
paises mais antigos.A organizacaO c menos amadurecida. Isso conduZ a crros e su―

gere aos parlamentares e funclonariOs civis a necessidade de um cuidadosO exame

das decis6es por uma autoridade mais alta e presumivelrnente mais competente 5
A pobreza tOma o nepotismo c o favorilismo,na concess5o de contratos, rnais ten―

tadores e culposos dO que nos parses ricOs, ondc os empregos sao abundantes c

O CROSLAND p 268
4 PinCipalrnente pela retrada de recursOs de indivlduos e de flrrnas pnvadas e,com isso, irnpondo uma fOrma de pou‐
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os neg6clos mais faceis de conseguir.6 1sso e対 ge novo exame. Acontece quc os rfgi―
dos regulamentos dos func10ndrios e dos serv19os civis― 一a resposta pronta briani―
ca a limitada capacidade administrativa― ―se estendem para a cmpresa piblica c
irnpedem que grupos possuidores de inforrnacoeS relevantes sobre prOblemas em
evolucao se cOnstituam e reconstituam corn facilidade. Isso, confOI:lle virnos, こ a
essOncia da atuac5o efetiva da tecnocsttutura 7

0 efeito dessa negacao dc autOnornia e da conseqtiente incapacidade de a tec―
noestrutura adaptar― se as tarefas enl mutacao tem sido as operac6es visivelrnente
deficientes. O ataso causado pelo cxame das decisOcs aumenta suas dirnensё es
de custO. Nas operac6es comerciais, uma dccisao errada pOde muitas vezes ser
anulada a pequeno custo, quando o erro se torna cvidente. Mas O custo de uma
decisao dcmOrada――dOs homens e capital que perinanecem ociosos aguardando―
a――nao pode ser recuperado

Como outra conscquencia dessa inteⅣ encaO, O cOntrOle sOcial pesa mais forte―

mente sobre as duas decis6es que s5o de maior interesse publicOi sobrc os precos
pagos pelo povo e sobre os salarios pagos aos trabalhadores. IssO tem o efeito de

manter os precos rnais baixos c os salanos mais altos do que permibra a tecnoestru―

tura mais autocratica Elinlinam― sc os ganhos ifquidos e, portanto, a fonte de pou―
pangas. Nega― se assirn ao pars pobre, quc mais necessita de capital, a fOnte na
qual os narseS ricos rnais sc apoiam

Na lndia, durante cerca de vinte anos ap6s a independencia, todas as empre―

sas piblicas Operaram com prauizo Em perrOdOs bem mais recentes, a situacao
melhorou consideravelrnente, como indrciO de quc estao aprendendo as licoes
mais b6sicas da adnlinistracao eficiente,saa publica Ou privada.8

4

Quando a idoia de socialismo demOcratco cOrnecou a surgir,nas altimas dOca―
das do sOculo passado, o empresario capitalista ainda tinha autoridade.A firina cra

suficientemente pequcna c o estado da tecnologia suficientemente sirnples, de mO―
do quc ele podia manobrar substancial poder de decisaO A crenca de quc esse po―
der pOderia ser exercido por um parlamento ou por seu agente diretamente respon―

savel naO era um sOnho vaziO Nao havia da゛ da que um organismo publicO podia
tirar do capitalista o poder de fixar precos e salarios e cOnn isso tirar-lhe tambom O

poder dc explorar o consunlldor e o trabalhadOr.

O infortinio do sociahsmo democraticO tem sido o infortinio dO capitalista.

Quando este ultimO naO mais pOdc exercer O controle, o socialismo democratico

姿投整締を驚霞鳥戦齢出1聾i脳『湯l驀:灘臨芋鵡撤鷲
♀』盈b∝s“ s̈u雛o,no cotte対 o da hda em Econo電

ぶ:子

l監

器指£雪よ思想1:猟鮒135::築話lllTambё m em Econο mic Planning in lndiα :Fiυe Commenぉ

ξ誕常 盤稚惣 alttit鷹塁
nir乳

∫留踪濫睡11麓:麗背蜜Γ織:『:Linduま an Machne Tod
COrpa跳

:]n憮ピ麗∬胤蔦Fil滉梶lL譜:lョ亀選“
°b°rando asdm esse ponb,e“ たrro宙a,que inham

ssante notar que Covemos que relutam em conceder auto―

麗
i3晨
鉗電調朧詠鰹τ∬l糧「鰐蹴肝鮮」

ettp織
留λξttI語:Jttλ::WY臨[2価s鷺

negar autonomia a essa empresa



UMA DlGRESSAO SOBRE A FIRMA NO SOclALISM0     87

naO mais constituiu uma altemativa. A comple対 dade tOcnica, o planaamentO c a
consequente escala dc operacOes que tiraram o pOder do empresano capitalista c
o colocaram na tecnoestrutura puserarn― no tambOrn fora dO alcance dO cOntrOle so―
cial.

瀧 幌 滅 瑶 撃 驚 ■ 艇 嚢 ∬ :撻 ぎ 哩 職 軍 欄 1奮 i
sern controle social e O cOn廿 01c sem O oxito,parece quc nao vale mais a pena lu―
tar pe10 sOcialismo demOcratic。. Tem ha1/ido poucas consequOncias mais importan―
tes da tOmada dO poder pela tecnOestrutura.

Deねo ha mas ttgumed∝ ねv∝6翼
λ謬翻 c淵滉譜?蝋 iぶL:廿:

譜 盤 r貯 £ rFttt翻 1:「LAi:Kttaれ da va mas he宙 僣vd em md山
trias como habitacaO,sandc e transporte de massa,onde nao se desenvolveu a tec―
noesttutura e seu planeiamentO e Ondc, crn consequOncia, O desempenhO de ern―
preendirnentOs pnvados o de uma deficioncia constrangedora VOltarci a tratar dis―

so enl cap■ulos posteriores

5

nhottL]翻 :概 ]亀簡 鴻 F∫::』比 Ъ讐 :蹴 獄輝 ∬ 乱 電:胤 lS設 早『
quisitos comecam com a necessidade de reunir as inforrnacoes especializadas de

homens diferentes. Nada c対 ste nesses requisitos que saa peculiar a qualquer siste―
ma cconOrnico Ou que possa ser prescindido por qualqueridc010gia.9

A necessidade de autOnornia na empresa soviOtica, cntretantO, poderia ser al―

減 瀾 酬 師 詠 螂

繹 忘 λ朧 ・1盤 』 lttT麗
resas americanas ou da Europa Ocidental

O, nas econonllas do tipO sOviOtico, fcito pelo Estado As grandes empresas ameri―

canas estabelecem scus precos lnfnirnos,organizarn a procura de seus produtos,es―

tabelecem Ou negociam precos de suas matσ rias―primas e compOnentes e tomam
medidas para garantir o fornecirnento. Tambё m estabelecem ou negOciam os va10_
res das vanas categonas de talentos treinados e cspeciahzadOs bem cOmO da m5o―
de-Obra, e nisso tambOm prOvidenciam para garantir o fomecirnento. Na URSS es―
sas func6es sao desempenhadas, bem Ou nao, pe10 aparelho de planaamentO dO
Estado.10 As metas de prOducaO e de investimentos, quc sao estabelecidas pelas
cmpresas amencanas para si mesmas,sao dadas as empresas soviCtcas,se bem
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9``A empresa industnal soゃ
iёtlca を de certa forrna uma mistura da grande companhia cOm a pequena fabica nOrte―

amencana Funciona como entldade flnanceira auttnoma, com suas pr6pias contas banc6nas E opera numa base de
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Co“equcttem釦taO寧 na■0ぉ
珊魔aぶ篤ei農1昔:蹴慶呻quc a de sua semelhante americana. Na{

paradas, mercantilizacao, relacoes cOm distribuidores, planciamentO de prOdutos,

agenciamentos ou departamentos semelhantes A maloria das pOsicOes superiores
da empresa soviOtica O ocupada por engenheiros. Isso esta em consOnancia com
sua muito malor preocupacao cOm as func6es にcnicas e adnlinistrativas, distintas

das de planeiamentO.11

Parece, cntretanto, que se empresta considerdvel e crescente valor a auton。 _

rnia da cmpresa,quc,pelos padめ es ameriぬnos,O muito sirnples. Ha duas fontes12
irnportantes de interferencia cxterna: o aparelho de planeiamentO dO Estado c O
Partido COmunista.13 A literatura cconOmica so宙 Oica constantemente adverte con―
廿a a interferOncia burocratica dc ambos nas OperacOes da cmpresa.

``()s russos aprenderam pela experiencia que n5o se pode ter uma acao responsavel e

eiciente ao nivel da cmpresa com continuas interferencias e instrucOes de numerOsas
autoHdades externas. Instru95es extemas conlitantes d5o ao adnlinistrador in■ meras

蠅 鐵 驚 織 鶯 嶽

蝦 鍮 躙
em,argaO diferente.E acentuam― se cOm cres―

cente Onfase os mouvos para tal devolucao a medida quc a indisma russa cresce e se
toma mais complexa''14``No processo de praetar e executar um plano,deve― se atri―

buir uma imponancia decisiva a distribuicaO adequada de func6es, direitos e deveres
entre os 6rg5os de planelamento e as c:1:ぶ

雷:f:°::ξ

l梶

lliliF‖ lじ露byl:盤 :::]::tamento supe● or que possa ter um con

cOes de produgao melhor do que a pr6pria empresa Com o planaamento centralレ a―

do,portanto,こ pa壼cularinente importante respeitar o necessanO grau de descentralレ a―

C50, para se garanir um raio de agらo adequado para o planaamento e a iniciativa lo―
cais"15

0s administradores deね bncas naO hesitam em acentuar aos visitantes a nc―
cessidade quc tOm de autonOmia c as dificuldades passadas. De quando em vez,
defendem a necessidade de nao levar em cOnta ou transgredir instru9oes exter―
nas.16 Por Outro lado, as administracOes, especialrnente as das grandes empresas,

saO frequentemente condenadas por romperem as relac6es dip10maticas com a au―
toridade superior e comportarern se como ``senhores feudais" acirna da lei. Na
uniaO sOviotica, o melo mais importante de tecer comenttrios sOciaiS, a parte a
poesia, C o romance; um dos romances mais interessantes desde a Segunda Guer―

ra Mundial fOi O de Dudintsev,em quc ele defende o inventor pequcno e indepen―

11``Nos Estados Unidos e em outros parses Ocidentais,。
s problemas de administra゛ o inCluem planelamento c inova―

9てたs( )Essas decisOes sうo tomadas na URSS em nivel supenor aO do dingente da empresa"Relat6● O dO Ⅱ Semin`‐
no sobre Tecn。 1。ga lndustnal na Uni5o So,116ca 24-25 de marco de 1960 1nsttuto de Educacao lntemacional, N。 ‐
va York
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15 NEMCHINOV,VS``Soclahst Economic Management and Producton Planning'' In:KOmmunls, 1964,n°
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dente e condena a burocracia irracional do grande combinar de metal.17

A pos1950 dO Secretario dO Partido ё tambOm previsivelmente dificil.Ele entra

na hierarqula da fabrica hOrizontalmente, como membro da adrninistracao ou da
forca de trabalho,c esl五 suieitO a autOridade cxtema do Partido.Se participa como
membro do grupo que toma decis6es,toma― se naturalrnente responsavel pelas de―

cisOcs. Nao O mais um agente independente do Partido. Se nao participa, nao sa_
be mais do quc se passa.Sc ele for uma excelente fonte de inf01lHacOes,

“poderd subir nas fileiras(dO Partido)mas(_)enほ O nao podera descOb五r o que se
passa na ttbica.NinguCm te● conianca nele(… )"18

Conclui o Prof. Granick quc o relac,onamento ё ``comprometimento incOmodo".19
Dados os lmperativos das decisoes de ttpo c a necessidade quc tern o grupo de
proteger― se contra intervencao extema, parece quc esse sena o unicO resultado
pOss"el.

Em sfntese, parece provavel quc a solucao sO宙 ёtica ao problema de autOrida―

de da empresa industrial nao difere da do Ocidente――embora nao se pOssa estar
precisamente seguro disso.Proclama― se plena autoridade social sobre a grande ern―

presa,c,a semelhanca da do aclonista e da Diretona nos EstadOs Unidos,ё  ela ce―

lebrada ern todo ritual pubhcO. o pOvo e o Partido tto supremos. Na pratica,po―
rOm,concede‐ se a cmpresa uma grande e crescente autononlla.

Isso ё ainda sugerido pela tendencia para a chamada descentalizacao, na
uniaO sO宙otica c em outros pates da Europa oriental.Tal circunstancia concedeu
a empresa maior autondade sObre precos, taXas indi宙 duais de salariOs, metas de
producao, investimento e outros cmpregos dos ganhos. No Ocidente, especialrnen―

te entre ide61ogos profissionais e propagandistas voluntariOs, isso tern sido aclama―

do como um passo para o controle pelo mercado. Nao O. Na grande cmpresa so―
viёtica,naO ha tendoncia para a subordinacao e a submistto a mercados naO― cOn_
trolados para seus produtos, necessidades de producao ou fOmecirnento de maO_
dc― obra c,portanto, decis5es sobre producao. Dados o nfvel da tecnologia,O corn―
prometimento de tempo e capital e a inluOncia da tecnologia sobre o funclonamen―

to dos mercados, isso naO scna mais possfvei na URSS do que nOs Estados Uni
dos.

A descenttaliza95o nas econornias do tipo soviOtico envolve nao um retOrno
ao mercado,porom o deslocamento de algumas func6cs do planciamentO dO Esta―
dO para a cmpresa. Isso, por sua vez, renete a necessidade de a tecnoestrutura da

empresa so宙 Otica ter mais insttumentos para o O対 to das operag6es sob sua pr6-
pria autoridade, contribuindo assirn para sua autonornia. N5o existe tendencia nos

sistemas so宙 Oticos e ocidentais para convergencia por meio do retorrlo do primei‐

17 DUDINSTSEV,ヽ ladlmir Nο
`by 3に

αd Alonc Nova York,Duton,1957 As afeica2S dO autor esほ o em inima har
monia com o amencanO que,na trattφ o de Brandeis,dscorre em favor do espinto do empre“ io pequeno e contra
a conduta ma e sem imagna゛ 。da grande empresa Ambos a"am_se mais no in艶 nto humano que na reahdade Ne‐
nhum deles sente que a tecnolq,a modema tOma essendal a maquinaia para moblttr o cOnhecimentO especiallza‐
do O inventor de Duttntsev,por mals atracnte que fosse,n5o podda ter feito nenhuma contnbuicao lil,cOmo indi‐
vlduo isolado,para lancar os cosmonautas no espaco
18 BERLNER,」 oseph  Focto″ ●nd Managerin the USSR Cambndge,Harvard Un市 ersity Press,1957 p 265 Esse
esmdo baseia― se em info口nac5es recebidas de indvlduos farnilia― dos com a宙 da industnal sov10tlca, e que vieram
para o Ocidente A pessoa que falou essas palavras era engenheiro e antgo alto fundondiO de uma grande fibica de
constnlcao de maquinas Deve‐ se ter em mente o indice de obsolescencia dessas observac義 ,juntamente com o pen‐
go de emprestarindeuda impoMncia a qualquer oplniao is。 lada
19 GRANICK,Davld The Red Execu″ υe p 205 0s cricOs s∝ 嗜て猫COs da pnmeira edcao deste livro(publicadO tam―
bёm na URSS)exCemaram a ttscustto sobre o papel do Pa籠 do,observando que ela se fundamenta em s∞ ie01ogOs
proissionals,conSlderados padais Contudo,as oblec∝ s nao fOram especficas,nem indicavam com clareza as mu―
dancas necessanas
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ro ao mercado.Ambos id ultrapassaram isso.E対ste uma convergencia mensuravel
para cssa mesma folllla de planciamentO.
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A ContradicaO Aproυ adα

“A beleza do homem econOmico estava em sabermos exatamente o quc ele procu―
rava''

ALFRED NORTH WHITEHEAD

O rnercado tem apenas uma mensagem para a empresal a promessa de mais
dinheiro Se a cmpresa naO tem inluencia sObre seus precos,cOmo a gratta de lel―
te de WiscOnsin――quc, por atuar sozinha, nao inluencia o preco do leite__, cla

naO tem Op9。 cs quanto aos obietiVOS que perseguc. Precisa tentar ganhar dinhel―
ro,c como questao pratica,deve tentar tanto quanto possfvel. OutrOs O fazem. Del―
xar de conforrnar― se com isso O convidar o prelurzo, o ma10gro c a cxpulsao dos
neg6cios A decis5o de subordinar o interesse nos ganhos ao interesse por uma vl―

da mais agradavel para Os trabalhadores, as vacas ou os consumidores, na ausen_
cia de uma renda suplementar excepclonal, irnporta cm desastte financeiro Dada
a necessidade de maxirnizar a renda, a cmpresa fica, portanto, suieita a autOridade

do rnercado.

Quando a empresa tern inluOncia sobre os precos do mercado __ quando
tem o poder comumente associado ao monop61lo― 一sup6e―sc tarnbOnl, ha muitO
tempo, que procure um lucro 6o grande quanto possivel. Ela poderia estabelecO―
lo abaixo dO maxirnO,rnas presumc― se que procure o poder do monop61o para li―
bertar― se das lirnitac6es estabelecidas pela concorrencia sObre sua renda. POr que

deveria cla procurar o poder do mOnOp61io e contentar―se depois cOrn menos em
suas vantagens plenas?Quando a demanda O forte, a cmpresa monopolista pOde
exttair mais rendirnentos do mercado; quando a demanda se debilita, pode obter
menos. Mas no tentar conseguir tanto rendirnento quanto poss,vel, cstara sempre
SuiCita a cOntrole pelo mercado, c, finalrnente, mantida pelas cOmpulsoes da ga―

nancia, as preferencias dOs consumidores, rnanifestadas em suas compras. Sc o
monop61io se satisfizesse regularinente com menos do quc O maxirnO, ter― sc― ia

quc explicar as causas dessa restricao por fOrcas a parte dO mercado. 」untamente
com o estado da demanda, essas forcas seriam unl fator na deteminacao dos pre_

cos, produc5o e lucros. A crenca no mercado como regulador transcendente do
comportamento cconOrnico cxige, portanto, uma crenca paralela de quc as firmas
dela participantes sempre procuram ma対 rnizar scus ganhos Se sc adrnite esse pon―

tO,naO ha,pOr exclusao,necessidade de procurar outtos rnotivos
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Quando o planeiamentO substitui o mercado, essa cxplicacaO adnliravelrnente
simples do comportamento econOmico cai por terra.A tecn01ogia c Os cOmprOme■ ―

mentos de capital e tempo que a acompanharn forcam a fiIIHa a libertar― se das in―

certezas do mercado. E a tecnologia especializada tem tomado o mercado cada
vez mais inseguro. Por conseguinte,a fil,1la conttola os precos pelos quais adquire

os materiais, os cOmpOnentes e os talentos e toma medidas para assegurar o fOrne―

cirnento necessariO a csses pre9os. E controla os precos pelos quais vende e provl―

dencia para assegurar quc o publicO, outros produtores ou o Estado aceitem as
quantidades planciadaS a esses pre9os. Longe de scr con廿 olada pelo mercado, a
fi111la, na medida de sua capacidade,faz com que o mercado se subordine aOs Ob_
jetivos de seu planeiamentO. Precos, custos, producao e rendirnentos resultantes

壺o estabelecidos n5o pelo mercado,porCrn, dentro de largos lirnites a serem exa―
rninados rnais adiante,pelas decis6es do planeiamentO da fillHa.

0 0beuVO dessas decis6es do planciamentO poderia ser ainda o malor lucro
possivel.」6宙rnOs quc um luxo alto c seguro de ganhos ё importante para o Oxito

da tecnoestrutura.Mas o mercado naO mais especiica c refo、 a csse obiciVO.POr
conseguinte, a maxirnizacao dOS Iucros_― o inico obietiVO quc esti ern consonan―
cla com a regra do mercado――nao e mals necessana. A fiェ 11la competitiva nao ti―

nha outra opcao de ObieiVOS.O monop61lo poderia accitar menos quc o ma対 mO,
mas isso n5o estaria em hall1lonia conl scu prop6sito de ser urn rnonop61io. Mas O
planaamento O resultado nao dO descio de eXplorar as oportunidades dO merca―
do; resulta, entre outros fatores, da inseguranca dos mercados. Desapareceu a su―

bordinacao a eles e as insttuc6es quc eles transrnitem. Nao e対 ste mais,portanto, a
p月0月,razao para acreditar quc a ma対 mizacao de lucrOs seia o ObiCiVO da tecnoes―
tutura. Podena ser,mas tem que prov6-lo,o que serd difrcl se outras coisas forem
mais importantes que o lucro para o O対to da tecnocsmtura__se outros obieiVOS
atenderern melhor a seus interesses Sera tambom difrcl provar a maxirnizacaO de
lucros, apガ ori, se a tecnoestrutura quc toma as decis6es e tem a autondade naO
os obtёm.

Se a tecnoesbmtura tem ou歓 )s obieivOS alёm da maximizacao de lucrOs,csta
C uma questaO de cOnsideravel interesse e impoHancia. Em qualquer dadO ternpo,
OS OttetivOs do piblico, professados, naO revelados ou ocultos, dO Presidente dos
EstadOs Unidos e dos membros do gabinete, dos legisladores,juristas e generais,
alimentararn um grande volume de erudicaO, sapiencia, reportagens e fantasia.
D5-se o mesmo,em grau menor,com os govemos estaduais,municipais e distritos
escolares Mas muita coisa de nossa vida,c quase tudo dela quc envolve a obten‐

caO e O usO da renda,csセ i suieita as decis6es da tecnOesttutura.Ela cstabelece nos‐

sos precos, persuade―nos a efetuar as compras e distribui a renda resultante aquc―
les quc participam da producaO.o planeiamentO da tecnoestmmra tambё m se es―

tende,confollllC宙mOS,atC ao controle da demanda dos prOdutos que sao adquiri―
dos pelo Estado.Por conseguinte,para saber como e para que fins estarnos sendo
govemados,こ necessano conhecer os obieiVOS da tecnoestmtura.Estes nao mais
se lirnitarn a maxirnizacao dOs lucros;ha uma opcaO. DependendO dessa opcao,Os
pre9os, a producaO c a renda serao diferentes. Em nenhuma dessas quesbes a so―

ciedade anOnirna tem pleno poder;mas tampouco os politicos tem pOder absoluto,
nem por essa razao dirninul o interesse por suas intenc6es.(Ds sirnples procurarao

apenas saber como sao govemados por Washington, Albany SacramentO e pela
prefeitura.‐ Outros pЮcuraぬo compreender tambOm os obieiVOS dO planeiamentO
industrial.

Contudo, cssas quest6es― -Oe宙dente――somente surgem para cxame quan―
dO se cOncOrda quc o mercado naO esM plenamente controlado,c contesta― se ain―
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da csse ponto com certo vigor. Precisa ser exanlinada agora a natureza dessa resis―

tOncia.
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tir os lucros dO monOp61io, rnesmo em nfveis de explorac5o, do quc adrnitir ser o

mercado impOtente.E os fervOK)SOS COnServadores desempenham religiosamente
seu papel.A maxirnizacao dos lucrOs O cOnsiderada
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a responsabilidade social que nao fOsse a de
ganhar para Os aclonistas tanto dinheirO quanto fosse possfvel"2

Mas tambom os hberais defendem a ma対 mizacao dos lucrOs.Um ramo dO cre―
do liberal,para o qual o monop61io O a antiga bO`e noire, reicita,como justificativa
especial, qualquer suges6o de quc a grandc empresa naO extOrquc sua libra de
came. Sugeri-10 o procurar iuStificar o monop61o. E outro grupo, conquanto cOn―
corde quc a fiェ 11la possa nao maxirnizar suas rendas, argumenta que deveria faze―
lo pOrquanto este C o inico exercFclo legitimo do poder do neg6clo. SO ela aceita

menos que o ma対 mo_se perseguc outro obieiVO que nao o lucrO__esta assu_
rnindO responsabilidades p`blicas que nao fazem parte de sua tarefa.

``A fun95o dO neg6cio O produzir contFnuos lucros de alto nfvol A essencia da livre ini―

鰤肘硼壺鸞鼈 鼈 鱚 轟I(
nos Estados Unldos
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ciativa C perseguir o lucro de qualquer modo que esteia Cm cOnsonancia com sua pr6-
p五a sobre宙vOncia (… )Deve deixar ao Govemo que cuide do bem― estar geral(_)''3

Sc a cmpresa pЮ cura aungir OtteiVOS de bem― cstar geral,ela adquire forca de gO―

verno.

“Se temos que ter governantes(¨ )unamO_nos na escolha dos nossOs― ―e em gover―
nd-los.''4

Um ponto de宙 sta mais restrito all11la

“que a empresa nao fara cOntribu196es significaivas para o bem p`blicO enquanto nao

se reconhecer,em primeiro lugar,que ela s6 esta preparada para realizar rnuito bem al―
gumas tarefas e, em segundo lugar, que ela precisa ter lucro ( )a ambuicaO funda―

mental de toda empresa ё darlucro para os aclonistas"5

」a se debateu suficientemente em outas partes deste livro nao serem O cOnsu―
midor e o Estado soberanOs em sua demanda c estarern eles suicitOS a direcaO das
firrnas quc os abastecem de bens e scM9os. E os rnё todos empregados nesse con―
trole, particularrnente a propaganda para dirigir o comportamento dO consurnidor,

naO saO de um generO que se possa praticar em segredo. Ao leitor nao faltarn re―
cursos para veritca―lo pessOalmente As razOes a favor(c Contra)da ma対 mizacao da
renda devern, cntretanto,ser exarninadas detalhadamente. Isso ё necessariO mesmo
quc as autocontradic6es envOlvidas parecam um tanto evidentes a ma10ria dos leitO―

res.O impulso dos tradiclonalistas em defendo― la esta estrategicamente certo.Uma
vez abandOnada a suposi95o de maxirnizacao dos lucros,abre― se carninho para uma
torrente de idCias novas,inconvenicntes e atO perturbadoras E,pois,evidentc a arg`―

cia do instinto dos tradicionalistas― ― aqueles que vigiam contra verdades nOvas e
perturbadoras__ern apegar― se a f6rrnula quc as rnantOrn a distancia

Nem a cxposicaO da cOntradicao das raz6es ern favor da maxirnizacaO dOs lu―

cros O desiturda de recOmpensas posteriores, cmbora isso exJa certO grau de pa―
ciencia Em nossa cultura, poucas coisas dao mais prazer quc o espetacu10 de hO―
mens apanhados na teia de sua pr6pria criacaO. sente― se tal prazer quando um ll―

beral explica por quc a cscritura de sua casa contOm uma clausula restritiva. Sen―

tia―se prazer, no passado, quando um prefeito segrcgaclonista era apanhado num
bOrdel de negras. Desse tipo sempre foi o prazer que se sente quando um defensOr
da probidade fisca1 0 apanhado com a mao na caixa registradora Em 1938, O Sr.
Richard VVhitney, havia pouco tempo presidente da Bolsa de Valores de Nova
York, foi condenado pelo furto de alguns mlhOcs de d61ares quc outras pessOas
lhe tinham confiado em cust6dia Lamentavelrnente, o pablico sentiu grande pra―
zer, nao porque O p`blico scia Crucl ou aprecie ver um concidadao ou mesmo um
dip10mata de Harvard entrar em Sing Sing.A razao era quc o Sr.LVhitney anterior―

mente se tinha tornado famoso por insistir que ele c todos os membros do merca―
do financeiro tinham sido tocados pela di1/indade fiscal, a qual exclura qualquer
possibilidade de ma acaO. spiro Agnew,」 ohn Mitchell e o pr6prio Richard Nixon
ter―se iam poupado de grande parte da satisfa95o do ataque do pibhco se, antes,

3 LEVITT,Theodore “The Dangers of Social Responsabihヮ " In:Hα ″ard Businas Rο υielt v 36,n° 5,setembro― ou―

tubro,1958 P 41‐ 50
4 LEWIS,Benヽ V ``EcOnomics by Admonitlon" In:AmeHcα n Economic Reυ ieω Suplemento,v XLIX,n° 2,maio de
1959 p 395
5 MccALL,Davld B “Pront spur for S。 lung Socla1 1lls" In:Hα″ard Busines Reυielt v 51,n° 3,maioづ unho de
1973 p 52
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das com a adrnissaO de quc Os hOmens quc― ― diz―se――maxirnizam scus lucrOs,
na realidade nao os rna対 rnizam.

3

A suposicao de que O hOmem procura paxirnizar sua pr6pna renda encerra
uma qualidade atrativa e nao― sentimental. E O cOmportamento que capitalistas
sempre se sentiram obrigadOs a defender e quc Os socialistas sempre lulgaram de―
plordvel,sc bem quc tambこ m insistentemente humano.Seria bOrn fOsse o homem
assirn constiturdO,de maneira quc trabalhassc en■ favor dos outros. Mas da manel―
ra quc o,isso nao ё rcalrnente de esperar e, certamente,nao nos neg6cios moder―
nos.

Contudo, atualrnente tarnbё rn sc concorda quc a grande sociedade anonirna

撒撫i鱗lJ‖i蛾譜鵬ぷ1:榔蹴
2r dos aclonistas. E,entretanto,para esses

aclonistas remotos,sem poder e desconhecidOs,quc a adnlinistracao prOcura maxl―
rnizar os lucros. Ela nao entra implacavelrnente em campo para recompensar a si
pr6pria――espera―se que uma administracao sensata exerca restrig6es. 」a nessa fa―
se, no ponto de宙 sta aceito da sociedade anOnirna, a maxirnizacao dOs lucros en―
volve substancial conぼ adicaO.(Ds que csEo na direcaO abstem_se da recOmpensa
pessoal para aumentar a de outrOs.

A contradicaO tOma― se muito mais nitida quando se reconhece O papel da tec―
noestutura. Se sc cOnsidera o pOder como repousando nas maOs de uns poucos
altos funcionarios, pode― se enぬ o imaginar que scu interesse pecuniariO seria pelo
menos paralelo ao dOs prOprictarios. Quanto mais altos os ganhos tanto mais altos

os salariOs que pOderao justificar, tanto mais elevado o rendirnentO das ac6es quc

eles mesmos possuam e tantO melhores as perspectivas de quaisquer op90es de
a96es quc eles possam ter ernitido para si rncsmos.MesmO essas alegac6es s6 resis―

盤ぶT室遺焦寵F:長鳳糧税Tゴ繁棚詭]富精l織器詭:Ⅲ器
naO destiturdo de crruca,acerca da praxe das sociedades anOnirnas,

“(¨ )[o]nivel mldio de sa16nos dos administradores, mesmo nas pnncipais cOmpa―
nhias,n5o O excepcionalrnente alto".7

As cifras astronOmicas geralmente se limitam aos quc estao nO pr6prio topo.As
a96es quc a adrninistracao possui sao em pequcno nimero e quase sempre ine対

s―
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tentes.80p96es dc ac6es,o direito de comprar acOcs a pre9os predetelHlinados,se
elas sobem dc valor, cmbora saam comuns, nao sao absOlutamente generalizadas.
E dc um mOdO geral essas pね icas ttm mais valor como melo de eximir― se do pa―
gamento de impostos do quc como incentivos.9 Por conseguinte, as razOes para a

maxirnizac5o da renda pessoal pela alta adrninistracao n50 saO fOrtes.

Mas com O advento da tecnoestrutura, a idOia,por rnais leve que seia, de quc
alguns administradores poderiam ma対 mizar sua pbpria renda rna対 mizando a dos
acionistas dilul― se inteiramente.(D poder passa para a organizacaO. Mesm0 0 pe―
queno interesse em ac6es dos adrninistradores superiores nao O mais a regra.(Ds

salanOs, qucr modestOs qucr generosos, s50 de Confol:llidade cOm a cscala; nao
variam com os lucros, ou nao os acOmpanham de perto. E com O poder de deci‐
saO vai a OpOrtunidade dc ganhar dinheirO, quc se espera todo bOm empregadO
evite.Os membrOs da tecnoestrutura tern cOnhecimento antecipado dos produtos
e processos, das altera95es de precos, dos contratos quc es6o na cminOncia de sc―
rem feitos com o Govemo c,no largao de nOsso tempo,das``rupturasに cnicaゞ ',c

Poderiam tirar vantagens dessas infollllacOes. Se todos procedessem assirn__Ope―
rando com as ac6es da companhia ou dos fomecedores ou nos mercados de prO‐
dutos, c010cando― se luntarnente com seu conhecirnento a serv19o de outra fiI11la
por deteHllinado preco―_a sociedade anonirna seria urn caos de ganancia compe―

titiva. Mas esses sao atOs quc um bonl funclonariO de companhia n50 pratica; um
c6digo nOtadamente eficiente os probe. A10m do mais, a tomada de decis6es em
grupo assegura saarn conhecidOs de todos os atos e aに os pensamentos de uns e
outtos. Isso contribui para refo、 ar o c6digo c, mais quc incidentalmente, um alto
padraO dc hOnestidade pessoal. A tecnoestrutura nao pellllite o isolamentO quc O

mau cornportamento c as mas praticas exigem.   ′
Por conseguinte,a tecnoesttutura, como questao de necessidade, proibe a ob―

tencaO de lucros pessoais.E,na pratica,o quc se probe ao cientista comurn,ao en―
genheiro, ao agenciador de conttatos ou ao executivo de vendas tern tarnbё m quc
ser proibido aos dirigentes superiores. Nao se pOde exigir quc Os niveis inferiOres
resistam a tentacao pecunidria se cles souberem quc a oportunidade de arrecadar
uns tostδes pessoais continua sendo prerrogativa dos cargos rnais elevados.

Os membrOs da tecnoestrutura nao recebem os lucЮ s quc eles ma対 mizam.
Devem e宙 tar o auferimento pessoal de lucros.Por conseguinte,se se tem de man―
ter o empenho tradiciOnal de maxirnizagaO dOs lucrOs, os membros devem estar
dispOstOs a fazer para 9S Outtos, especificamente para os aclonistas, o que lhes ё
proibido fazer para si. E nessas bases quc agora assenta a doutrina de maxirniza―

caO na sOciedadc anonirna amadurecida. Sustenta ela quc a vontade de auferir lu―
cros O,a semelhanca do ato sexual,um instinto b6sico.Mas ao mesmo tempo sus―
tenta quc esse impulso nao opera na primeira pessoa c sim na terceira.Destaca― se
o ``eu" e manifesta― sc em favor de pessoas desconhecidas, anOnirnas e destiturdas
de pOder, as quais nao k)rn a mais lcve nocaO de quc seus lucros possam estar na
realidade sendo ma対 mizados.Levando mais longe a analogia,tem‐ sc quc imagi―
nar quc um homem heterossexual forte, chelo de vida e seguro de si sc absk,rn
das rnulheres bOnitas e dispon待 eis quc o cercam de perto,a im de rnaxirnizar as

8 confOnne se observou no caplは loヽ11,em 176 das maiores sociedades anonimas estudadas por R A Gordon,em
1939,a mёda de acoes de prophedade de funciondHos e dlretores era de 2,1% A dOs funcionう●os era muito menor
e muito mais balxa entre as companhias ferr。 ゃ僣nas mais anigas do que entre as empresas indusmals mais novas A
lista de Gordon inclutt algumas companhias,tal como a Ford,que eram ainda da intara prOphedade de interesses
controladores Nas dOcadas seguintes, houve mais um grande decllnio no nimero de acoes de prophedade da admi‐
nistra95o GORDON,R A Business Leαdersilp in the Lo9e Coっ ora,On Washington,BrOOklngs lnsttutlon,1945

F`W錦:露'撒電し鵬藷酬『稿鷺ξ瞥iど:進幾製IT鷺ど器:電%鷺 lゝ::lomavendadea95es
C tnbutado como ganhOs de capital a um m6対 mo de 25%( ド'MOORE p 13‐ 14
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oportunidades de Outros homens, de ctta c対 Stencia apenas sabe por Ou宙 r dizer.

Tais sao os fundamentos da doutrina de maxirnizacao quando existe plena separa―

95o entre o poder e a recompensa.

4

Nas primeiras fases dO desenvolvirnento da sociedade anonirna,e notadamen―
te na dOcada de 30, tenlia―se quc os quc estivessem no controle fizessem dela um
instrumento para seu enriquecirnento pessoal. E isso― ― temia― se tarnbOm__des―
廿uiria a sOciedadc anOnirna como um todo.

Os aug`五 os pareciarn graves. Quando os grandes impё rios de servi9os pibli―

cos dos lnsulls e da Associated Gas e da Electric desmoronararn na Grande Depres―

saO, evidenclou‐ se quc os interesses pecuniariOs do acionista individual fOram fria―

mente subordinados a riqucza c a amblcaO dOs que dirigiam aquelas empresas. 0
mesmo OcOrreu com outas grandes empresas dc chergia,transportes e indistrias
que carram durante aquele perfOdO.Em todas,os interesses financeiros dos dirigen―

tes eram pequenos ou desprezrveis em relacao ao tOtal do ativO. O P.cM.」 .Van
Sweringen, os excOntricos cObradOres da csttada de ferrO de Cleveland, controla―
vanl scu sistema ferrOvlario de 2 bilh6es de d61ares com o investimento de aprOxl_

madamente 20 rnilhё es Albert H.Wiggin,do Chasc Natonal Bank,tinha pouqurs―
sirnas acδes do banco que cle dirigia por ocasiaO dO cOlapso do mercado de tttulos
ern 1929.Como resultado,fez uma pequena fortuna com a queda das ac6es e,ho―
mem dotadO de grandes recursOs para o debate, alegou que nao ser proprietario
de acoes, fato que O da namreza de uma posicaO CfOmera, dava aO funciOnariO
real interesse pela empresa. Depois quc lvar Kreuger se despediu de scus amigos fi―

nanceiros de confianca ern Paris, em 12 de mar90 de 1932, e suicidou― se com
uma pistOla recOm― comprada, sOube― se quc ele se servira do controle quc exercia
sobre companhias em uma duzia de pates para tirar centenas de nlllhoes de d61a―
res de scus propricttrios. Isso era a maxirnizacao pessOal dos lucros numa escala

verdadeiramente macica.(Ds estudiosos cOnclurram quc Os diHgentes das grandes
companhias combinavam essa maxirnizacaO cOm O engrandecirnento pessOal quan―
do se sentiam aptos para fazO-los, do que resultava urn furto de magnitude sem
precedentes. O Profo Willlam Z. Ripley, de HaⅣ ard, principal autOndade sObre sO―
ciedades anonirnas da dOcada de 20, advertiu o Presidente Co01ldge de quc ``a
prestidigitacao, a trampolinagem, a baiulacaO, a burla c a velhacana"10 estavam
pondo em risco tOdo o sistema cconOmico Adolph A. Berle, 」r, sucessor de Rl―

掛驀椰 瑳謡」U¥肺蘇IF基残ボ鷺:誓響擬:

iam depositarios, devidamente supeA/1sionados, dos prOpnetariOs `inativos c irres―
ponttveis'',1l o quC teria cfeito infeliz sobre a iniciativa,ou eles

“operanam em seu pr6prio interesse e( )des宙 ariam uma parcela dOs fundos dO ai―
vo para seu pr6p● o uso''12 Desenvolver― se―ia ``uma oligarquia na sociedade anOnirna
a par da probablidade de seguir― se uma era de rapinagem nas empresas''13

18繁踏翫半選IF'判八 、8」認
『

ど驚:協L錦モ務脱懲:11,Ъl″:汎翼∵繋れa YOrk,Macmnan,
1948 p 354
12 fbid

13 fbid,p 355
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Como nenhum desses resultados era agradavel,O Prof. Berle cOncluiu quc O Esta―
do teria quc tirar o poder dos dirigentes.14

Nao se desenvolveu csse perigo, em parte, sem du宙 da, porquc a lei fechara
algumas das mais pronlissoras vias de enriquecirnento. O Federal Securitics Acち
de 1933, e suas emendas subsequentes e対giarn que a adnlinistracao revelassc
suas prop五as compensacOes e direitos de pensao. Exigia ainda que revelasse o va―
lor de qualquer propriedade ou senЛ 9os vendidos a companhia__pois estes,quan―
do supervalorizados, servem adrniravelrnente para canalizar os fundos da compa―
nhia para Os bolsos de pa滝 culares. E cxigia tarnbOrn a declaracao de cOmercializa―

caO e de vendas a descobertO por parte dos lnembrOs da empresa. O Public Utilitノ
Holding Companノ Act, de 1935, 1lrnitou a acumulacao atravOs do usO de “hOl―

dings''cOmo expediente宙 sando excluir os propricttrios do controlc. Para adminis―

trar essa lei criou― se a Conlissao de T■ ulos e Valores da Bolsa.Os autores dessa le―
gislacao acreditavain ll:1lemente quc a ma対 mizagao dOs lucros pelos que dirigiam
as sociedades anonirnas, cm vez dos proprietariOs de acδ es, cra inteiramente cOn―

traria aO sistema de lucrOs. Pode― sc acrescentar quc, ern seus esfOr9os para resmn―
gi―la c,cOm isso,proteger o sistema,adquinram a cOstumeira reputacaO de radica―
lismo.

Mas a lei afetou principalrnente os quc,a semelhanca de crinlinosos e ladrOcs
em areas menos exaltadas,acham difrcil viver em confol111ldade com as normas
aceitas de cOnduta. Na maloria das sociedades anOnimas, mesmo na dOcada de
20, nao ha宙 a abuso, comO era entao chamada a maxirnizacao pessOal dOs lucros
por parte de seus rnembros E aconteceu quc a lei fechou apenas algumas das vias

dc enriquecirnento. A adrninistracao de tOda companhia amadurecida e lucrativa
tem inimeras oportunidades legais e nao exp10radas para aumentar sua renda pes―
sOal as expensas do acionista.A rnaloria dos expedientes― ―maior salari。 , mais di―
reitos de compensacao ou pensao adiadOs, mais Op96cs Ou planos de cOmpras dc
a,6es, malor participacao nos lucros__e対 ge apenas a aprovacao rOtineira do con―

selho ou uma raticacao prOfO′ 7′ la da assemb10ia anual.

O perigo dc abuso atravOs da ma対 rnizacao pessOal dos lucros desapareccu
quando o poder passou para a tecnoestrutura. Ern todas as sociedades anonirnas

em quc a maxirnizacao de lucrOs pessoais causou alarrne nas dOcadas de 20 e 30,
havia ainda uma figura cmpresarial donlinante. Scu investimento muitas vezes era
pequeno, rnas seu controle apolava― se na pos19ao financeira e naO na cOmpetencia
administrativa ou tOcnica。 (D advento da tecnOestrutura, com suas novas atitudes
profisslonais e scu poder largamente difuso atuando cOmo salvaguarda cOntra a ga―

nancia Ou O furto de indivrduos(cada membro ё auditor e caO de guarda de scu
par), fez cOm que desaparecessc o perigo. Embora nas dOcadas de 20 e 30 geral―

mente se duvidasse que a sociedade anOnirna pudesse sobre宙 ver as tendoncias de
ma対rnizar os lucros pessoais daqucles quc lhe assumissem o controle financeiro,
cssa qucs撼o,nos cinquenta anos seguintes,tornou― sc academica.15

Alguns,6 tem percebido uma relacao entre essa discussao c o exame anterior

14 Essa temivel conclu“o,vazada em tennos cautelosos,aparece no im de um longo livro Parece que passou desper‐
cebida Tivessem sido mais digentes seus numerosos cFtcos e esse pHmdro comprometmento do professor com o
socialismo一-6 deimagnar__teia gdo mals prodamado durante sua 10nga e muito ilustre caneira p`blica
16 Exlstem casos isolados Nos p● meiros anos da dOcada de 60 soube― se que fundondios graduados da Chrysler Cor―
poratlon estavam proporcionando a si p6pnos altas recompensas em vi■ ude de seus interesses em empresas que ven‐
dlam prOdutos e sewicos a COmpanhia Contudo,aり ande a"n゛ o quC esse caso despertou,juntamente com sua
prOnta correc5o, こuma indca゛ O de seu carater excepcional E tambam signiicatlvo que o caso colncidiu cOm o de―
sempenho geralmento mediocre da adminttra゛ o A ma対 mlzac5o de lucros pessoais entre os cargOs mais elevados
cond、厳u a um pre宙 sivel desempenho multO fraco da tecnoestrutura Em 1977,a Comistto de T■ dos e Va10res da
Bolsa analisou casos de sab● os exceS、 os entre membros da administraぃo de v6nas grandes empresas__fonna bas‐
tante 6いia de ma対 mttφ o delucrOs
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da mutavel associacao de pOder e de fatores de produ95o.Quando o capital era fa_
lor decisivo c o capitalista estava no controle da empresa, ele ma対 rnizava o que
fomecia, isto O, o dinheirO. Especificamente, fazia― o quando seu investimento era
pequeno, quando em cOnsequencia disso pouco linha a ganhar com a melhOria
dos lucrOs, mas quando en60 podia enriquccer― se bastante avancando no ativO
da fima. A tecnoestrutura nao fomece capital e sirn talento especializado c Organi―
zacao Nao h6, a pttori, razao para acreditar quc ela ma対 rnize a renda dO capital
E mais plausivel que maxirnize seu exito como organizacao Mas, antes de prOssc―
guiェ Hlos nessa indicacaO, o necessario dizer algumas palavras finais aos defensOres

da maxlrnlzacao

5

Bern pOucos econornistas evitam reneur sobre o connito entre maxirnizagao
dos lucros c o quc universalinente se considera a corleta conduta adnlinistrativa pe―

lo processo convenicnte, embora naO inteiramente seguro, de sirnplesmente nao
considerar a realdade cOntemporanea. Em ensinamentos e construcao de mode_
los te6ricos,nao se cOnsidera a grande sociedade anOnirna c adrnite― se o empresa―
no.Para

臓uttf事
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A estrutura de castas dos departamentos universitanos de EconOrnia, uma
questao interessante,sustenta essa sirnplificacaO A teoHa econ6rnica C a mais pres―

tiglosa matё ria dc instrucao c estudo,ao passo quc a cconomia agrrcola,a de traba―
lho e cOmercializacao saO campOs de estudo de casta inferior()rnesmO se da com
a organizacao industrial(ou Saa, da sociedade anOnirna)e aS financas da socieda―

dc anonirna Para os estudiosOs da sOciedade anOnirna a separacao entre proprie―
dade e cOntrole na grande empresa ё uma hist6ria aniga. VindO, pOrCrn, dc uma
tradicao intelectual inferior, essa separacaO pOde nao ser levada em cOnsideracao
pelo te6rico Sua casta supenor permite lhe fazer as suposic6eS que prefira.Portan―

to, cic adnlite quc a direcaO da empresa continua a envolver extensa pa面cipacao
nos rendirnentos. SendO assirn, naO ha raz5。 de questionar a supos19ao de quc Os
rendirnentos serao maxirnizados.17E, rnais ainda, n5o ha razao para considerar Ou―

tros obeivos.Isso nao parecera a toda gente um arrattO ideal;muitOs reagiraO,in_
quietos, com a CXClusao da General Motors, General Electric e Exxon e de seus

16 GORDON p ll lsso foi escntO uns 35 anos atas,mas poucas s5o as ciOncias que tem demonstrado tal estabihda―

de,pelo menOs no erro Robin Morns lez quase a mesrna obsewac5o em 1964,em seu impOrtante nvro,The EcOnO‐
nnic Theoり oF`Monage,al''Capitallsm Nova York,Free Press of Glencoe、  1964 p 5 Acrescentou o Prof Gordon
(p 8)que “o desenvolvimento em economia matematlca e teOna geral dO equilわ ●o reforcOu a abordagenl mecanica
da abvidade empresanar' A suposicao de que a propnedade esti ligada a administrac5oこ conveniente c atこ  necessi‐
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companheiros em escala c organizacao da teOria cconOmica moderna. Mas,ak,cer―
to grau surpreendente,isso O feito e serve,por sua vez,para excluir Outros obieu―

vos que nao saam O da maxirnizacao de lucrOs e,com isso,preservar a autoridadc
dO FnerCado.

No entanto, c cada vez mais, os te6ricos modernos passam a aceitar a Gene―
ral Motors.Concordam quc a companhia modema O dirigida pe10s administado―
res. Eles aceitam seu poder de mercado e cautelosamente concordam quc ela nao
ma対 miza seus rendimentos.

``Assirn que a firma passa a ter um tarnanho consideravel e cOmeca a desfrutar de cer―

to controle sobre os precOs pode muitas υα
“

daルse αο ruxo de´ elaxar um pouco em
suas ai宙dades de ma測 rnlzacao '18

“As grandes empresas por certo realrnente dispёem da liberdade de a9ao unilateral
que e negada a um pequcno agncultor ou a uma empresa fanllhar tradiclonal Elas po―

dem dar dinheirO para abnr espa9os Podem relaxar em sua busca de lucrOs Podem
tentar o crescirnento mesmo quando isso signifique aumentar mais as c01ulas cancero―
sas do que as saudaveis Podem tentar os consumidores a comprar os bens que elas
gostanam de vender"19

``(… )Nos casos em quc uma disto“ ao signincaiva liSt0 0,o fracasso na ma対 miza

caO dOs retOmosI(¨ )のサd pr“ enた,a rarha encontra― se no pOder do mercado''20
“( )a hip6tese da ma対 rniza95o dos lucros funciona melhor quando aplicada a indis―
mascOmpostasde um grandendmero ttr::T'P' d° que quando aplicada a mOnop6-
lios ou industrias com apenas alguns lnem

Mas um exame mais detido nOs dira quc essas declaracoes nao fazem a me―
nor concessao. Exclucm da maxirnizacao as grandes fil11las ou aquclas com poder
de mercado.Dizer quc as grandes irmas nao ma対 mizam os rendimentos ou suge―
rir quc ha campo para outros ottetivOS Sempre quc haa poder de rnercado,o cOn―
cordar quc a maxirnizacao nao OcOrre nessa parte da Econornia da qual estamos
tratando aqui. Nao ocorre cm autom6veis, aluminlo, borracha, tecidOs sintOticos,
transporte,撻 rbinas,latas,9omas de mascar,宙 dros,alimentos para o dettcium,ci_
garros, na maloria dos prOdutos e10tricos, avi5es, computadores, rnaquinas dc es―

crever, na maloria dos prOdutos qurrnicOs, ern todas as comunicac6es e numa le―
giaO de Outras indistrias onde as fimas saO grandes enl relacao ao mercado,c seu
poder sobre este■ limo n50 s6 0 consideね vel como tambOm muito grandc.220b_
serva―se quc os defensOres da maxirnizacao estaO cedendO muitO, ao passo que
aparentemente cedem poucO. Pode― sc adrnitir a maxirnizacaO dOS IucrOs. Mas, cO―

mo uma concessao a realidade,o sistema de planaamento― ―a malor,mais tipica
e mais moderna parte da EcOnOnlia― -O exclurdo Os capclosos criticariam qual―
quer descricao da geOgrafia sOcial dos Estados Unidos que, desconsiderando Nova

York,Chicago,Los Angeles e todas as outras comunidades rnalores que Cedar Ra―
pids, ficassc en6o capacitada para descrever o pat como sendo esscncialrnente
uma comunidade de cidadczinhas com casas de varanda. Somente uma hip6tesc

18 sAMUELSON,Paul A Econο mics 10 a ed,Nova York,McGraw― Hll,1976p 508 0 gnfo da pnmera citaca。 こ

do oiglnal A segunda citac5oこ parte de uma concessao caractenstlcamente elegante ao argumento,6 apresentado
nas edi"es anteriores de O Nο υo Estadο  fndust"α ′
19 fbid,p 512
21 PE]陀 RSON,Shorey“ Corporate Control and Capitansm''In:Qυ o7te″ ソ」oumα l or Ecο nomi“ v LXXIX,n° 1,fe―

vereiro de 1965, p 14 Esse amgo do Prof PetersOnこ uma licida c h6bil defesa do exemplo ortodoxo que estamos
examinando
2,DORFMAN TheP"ce Systtm p 42
22 A relac5。 aclma, a parte Os transportes e comunicac6es, fol escolhida ao acaso entre qua‐ 90 indistnas, das quals

se calculava quc as ob maiores representavam 75%de todas as cargas de 1972 DepanamentO de Comこ rcio dos Es‐

tados Unidos,Bureau do Censo 1972 Census or Manuractu""Relat“ o Espectal Concen,。
'On Rα

,Osln Monげ oCtu

71ng(1975)
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muito importante para a Economia, tal como esta O convencionalrnente ensinada,
justificaria uma defesa assirn questionavel.

Em outros contextos, os econonlistas abandonaram de folllla maiS explrcita O

compromeumentO com a ma対 mizacao.Assim,os aumentos de pre9os nO SiStema
industrial, caracteristicamente, seguem as negocia90es de um contrato coletivo de

trabalho. Mas se se pode aumentar os rendirnentos elevandO― sc os precOs ap6s
um aumento salanal, poderiam ter sido aumentados antes. Algumas considera‐

95eS,diSuntas das do obietivO de ma対 mizar os precos,devem ter ocasionado esse
aumento.

Urna das linhas da politica cconOnllca modema defendc essa lirnitacao. PrOcu―
ra manter os aumentos salariais dentrO do que C pellllitido pelos ganhos em produ―

ividade e__r que nao ha aumento de custos一 m̈anter os pre9os mais ou me
nos esttveis.E uma politica quc,em geral,limita― se ao sistema de planaament。

ou Ce対 gida por ele.Ninguё m du宙 da que as fillllas envolvidas poderiam Obter ren―

dirncntOs mais altos elevando os precos; a politica ap6ia― se fillllemente no fato de

elas nao precisarem ma対 mizar os rendimentos ou nao csperarem fazO― lo.Conse―
quentemente, os economistas que defendem essa polftica abandonararn, mesmo
quc conl tato, seu comprometimento com a maxirnizacaO. Esclarecerei adiante que
parte dessa polfica O caracterrstica indispensavel da adnlinistracaO ecOnOrnica do

sistema de planeiamento.

Finalrnente, um pequeno grupo de estudiosos, Robin Morris, agora na【」niver―

sidade dc Ma瑾 ′land, William Baumol, dc Princeton, 」ack Downie, de Londres, c,

um tanto rnais discretamente,meu b五 lhante ex― colega Carl Kaysen,do Massachu―

setts lnstitute of Technology, aceitou a separacao entre propriedade e controle na
companhia amadurecida e suas implicac6es no tocante a maxirnizacao dos lucros.
Eles continuaram a ldear explica95es sobre o comportamento da adnlinistracao
quc estivessem ou parecessem estar em haIIHonia com essa separacao. Esscs esfor―

9os estao ainda suieitoS a mistica do mercadol aceitassem todo o significado do
abandonO da ma対rnizag5o dos lucros e continuanam, cOmo aqul, a exanlinar a
empresa modema como um instmmento de planeiamentO que transcende ao mer―
cado. Nao obstante isso,ainda llurninam uma parte do carninho e deles farei pleno

uso no quc se sesuc.23,24,25,26

6

Confo111lc ja fOi suicientemente ressaltado,a ma対 mizacaO dOs lucros exclui

outros obietiVOS.Essa O a raあ o por quc sua al111laca0 0 taO necessaria para man―

記 &駅淵 溜 ξ驚 じ晶 郡 鯛 雷 胤 普謂 :寵 撫 麗 d留
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Nos ultimOs anos, a10m dos poucos economistas que desertararn, apreciavel
nnmero de lrderes e porta‐ vozes do comOrclo abandonaram o comprometimentO
corn a maxirnizacao.Nem tudo isso deve ser levado a sCrio;no passado,rnuitos ho―
mens notadamente gananciosos iulgaram conveniente protestar sua lealdadc a

23 MARRIS,Robin The Ecο nomた Theoヮ ●J`IMonage"α f"Cαpitalお m Ver tambёm“u comentaio sObre a p● meira
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,th Nova York,Macrnillan,1959
25 DOWNIE,」 ack The Cο mpa,tiυ e PЮcess Londres,Duckwo山 ,1958
26 Enme outrOs ensaios,KAYSEN,Carl ``The Soclal Signiicance of the Modem Corporaton'' Ini Arne"cα n EcOnomic
Reυ ieω v 47,n° 2,malo de 1957 p 31l a se9s,tambOm ern The Coフοra"on in Modem Sociα ソ MASON,Ed―
ward S,coord Cambndge,Harvard Un"edty Press,19591e`■ nother Vlew of Corporate Capltansm'' In:Qua"e″ ソ
」ournaf orEconomics v LX刈 X,n° 1,fevereto de 1965 p 41 etseqs
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uma moralidade mais clevada quc a preocupacao de fazer dinheirO Somente Os
excessivamente ingenuOs acreditaram. A crenca na maxirnizacao dOs lucros conti―
nua sendo mantida pelo temor de se parecer novamente ingenuO. Mas alguns ia
perceberam francamente quc a sociedadc anOnirna amadurecida cxerce pleno pO_
der a parte da obtencao de lucros. Isso renete sobre a comunidade. Procuraram,
pois, em confollllidade com suas pr6pnas itlzes e preferencias, especificar as regras
para sua utilizacao.

O resultado foi uma cacofonia de vozes proclamando os prop6sitos da socic―
dade anOnirna. Essas vozes partiram desde a sugestaO dO sr. Frank Abrams, cx―
presidente da Diretona da Standard OI Companソ of New」 ersey,de quc o Otteti―
vo pnmacia1 0 uma distribuicaO justa da renda,isto O,

“rnanter um equnib●。equitabvo e operante entre as pretensOes dos vanos grupos dire―

tarnente interessados__acionistas,funciond● os,fregueses e o piblico em gerar'27

-― atё os pronunciamentos de ser O interesse primacial a melhona da educacao su_
penor, o aumento da instrucao ecOnomica, o ap01o a politica extenOr dOs Estados

Unidos, a resistencia a subversaO cOmunista, a construcao da cOmunidadc, O fOrta―
lecirnento do sistema bipartidano,a defesa da Constituicao,a cmenda da COnstitui―

caO para preservar sua intencao originaria, a defesa da liberdade e da livre iniciati―
va c a reablitacao dO ambicnte. Ha muitOs anos, Bruce Barton, publicitariO e de―
pois cOngressista, concluiu quq」 esus, se estivesse vivo hole, seria mais um ncgo―
ciante do quc um consttutor. As vezes as declarac6es dos altos prop6sitos das so―

ciedades anOnirnas forarn taO exageradas quc observadores andararn imaginando
SC O SOnhO de BartOn nao teria acontecido

“()s prOnunciamentos hole em dia sobre a responsabilidade social s5o feitos com tal
abundancia pelas empresas quc O difFcil uma andlise decente na imprensa TodOs igu―
ram no espetaculo e Ouase tOdOs pensam realmente o que dizem!A dedicacaO rever_
bera por todas as camadas superiores das sociedades anOniFnaS''28

Seria urn erro desprezar essas asseК 6es dos porta― vozes das sociedades anOni―
mas sobre prop6sitos sociais, considerandO― se cxclusivamente como exercrcios dc
competicao de banalidades. Elas renctern tambё m uma realidade latente, a dc a
empresa modema ter o poder de escolher seus ouCivos.E esse poder n50 desapa=
rece quando scus porta― vozes, seguindo o cOnselho de tradiclonalistas econOrnicos
proclamarn serem os lucros o unicO ObietiVO delas.Podc― se usar o poder宙 sando a
obtencao de lucЮ s.Mas podc― se usa-10 tambOm宙 sando outrOs obieiVOS.

Contudo,o verdadeiro prop6sito desse poder n5o O anunciado nos cOmunica―
dos quc as empresas fomecem a imprensa nem nos discursos. O que cOmunicam,
como muitos acertadamente id perceberam,O enl sua rnaior parte declarac6es sem
fundamento. O poder ё usado,como seria de esperar,para servlr aos interesses ou
aos obietivOS mais profundos da tecnoestrutura. Esses obietiVOS naO saO prOclama―

dos. Ao contrario, a semelhanca da malor parte das aspirac6es humanas,sao acel_
tos como completamente certos Nossa tarefa agora O iden1lcar esses obietVOS C
os rnelos pelos quais a sociedade se adapta a seu servi9o.

2,citado por ROSTOW, Eugene V “To Whom and for What Ends are Corporate Managements Responsible?'' Ini

翼T紹零1%n Modem s∝
たりp60
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Tcoria Ceral dc Motiυ acao

PrecisamOs conhecer os verdadcirOs otteiVOS da tecnoestrutura c a maneira
pela qual saO perseguidos. Podemos assirn saber para quc fins e por que me10s so―

mos governados nessa grande parte de nossa vida quc O inluenciada pe10 sistema

l:s電鼈 ι紫品:鷺t∬ [?鼎素[]m謝紺‰漱3器‰議£ξ■:

rninantes pelos quais seus rendirnentOs sao deterrninados, seus pre9os cstabeleci―

dos e seus habitOs de compra rnoldados

O problema dos obieiVOS comeca com o relacionamento do indivrduo cOm a
organizacaO, nesse caso a tecnologia. O quc uma organizacaO prOcura da socieda―
de ё o renexo do quc os membros desta buscam na organizacao. Sc Os soldadOS
prestarn serv19o宙 SandO tao― sOmente o soldo, o ExOrcito provavelrnente nao se in_
teresse muito pela politica_― pelo menos enquanto estiver recebendo o sOldO Mas
se, como se dava com os soldados de Cromwell, eles servern宙sando a salvacao
da alrna, naO o prOvavel quc se mantenham durante muito tempo poliicamente
neutros,pelo menos num paFs corrompido.Os Parlamentares farao bem manten―
do suas portas fechadas Se, como na AmOrica Latina, os homens ingressam no
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nhia c dinheirO, O interesse principal da companhia O extrair dinheirO da socieda―

de. Sc estaO interessados em seguran9a cconOnlica ou prestrgio pessoal, dificilmen―
te isso pode deixar de renetir na cspOcie de neg6cios quc a cmpresa realiza

O quc a sociedade pode pedir da organizacaO depende, de modO semelhan―
te, do relacionamento da organizag5o com o indivrduo. Quando os sOldados ser―
vem visando o soldo, o EstadO tem que pagar o Exё rcito quc ele chama a seu ser―

Vi90・  O fazendeiro sulista podia ser recnitado a forca luntamente com scus escra―
VOS, OS quais nao unham Outra alternativa senao seguir. Pode― se solicitar a um la―

borat6Ho dirigido pelo lnstituto de Tecnologia da Calif6rrlia que trabalhe longas ho―

ras a fim de seguir uma sonda cspacial, porquanto aqucles quc a tripぃ lam estao
unidos a Organizacao pe10 interesse cientrficO. uma f6brica de tecidOs ou de auto―
m6veis nao seria capaz de uma reacao semelhante, porquantO tts Operd五 os ou
empregados trabalham com宙 stas apenas ao pagamento.

Esses assuntos nao fOram estudados pelos economistas. O homem――adrnite―

sc――age em quest6es econOmicas tao_sOmente em resposta a compensa95cs pe―

103
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cuniarias Ou, quando naO ha altemativa, a fOrca. A forca, na sociedade modema,
estt sobremod0 0bsoleta, se bem que nao inteiramente. Por conseguinte, apenas
a compensacao pecuniaria ё quc continua a ter importancia. Falando de mOdO ge―
ral, quantO mais o indivFduo receber,tanto melhor e mais contrnuo sera seu esfor―

9o. Somente no tocante aos muito pobres e aos que exercem ocupa95es mais bal―
xas, tal como o servi9o domOstico, ha vez ou Outra preocupacao de quc um paga―
mento excessivo possa praudicar o carater e,cOm isso,o廿 abalhO.

A compensacaO pecuniaria cOmO motivacao,pOr sua vez,sustenta a maxirniza―

caO dOs lucros como o obietiVO preventivo da fiェ I1la.A rnaxirnizacao dos lucrOs Ob―

tёm o malor rendirnento dO rnercado;isso capacita a fi111la a comprar o esforcO ma―

対mo de scus membЮ s.

ConquantO tudo isso sirnphfique notadamente a vida dO econornista, naO es_
ta, infelizmente, cm consonancia com a realidade. A10m da compensacaO pecunia―
ria, duas Outras forcas ligam poderosamentc o indivrduO a Organizacao. Essas ou―

tras forcas sao incOmpat"eis com um compromeumentO da lillla cOm a ma対 miza―

9aO dOs lucros. E isso c coerente. A maxirnizacao dos lucros, cOnforme acabamos
de ver, o incompatrvel cOm O cOmportamento da tecnoestutura na cmpresa ama―
durecida。 (Ds outros motivos resolvem essa incompatibllidade, Mais ainda, saO es―

senciais para uma cxplicacao satisfat6ria do comportamento da tecnoestrutura. Co―
mo sempre,a realidade esta crn hallllonia consigo rnesma.

2

A mais famosa definicao de Organizacao C a que diz ser ela

“um sistema de ati宙 dades ou forcas, em coordenacao consciente, de duas Ou mais
pessoas''.1

o vOcabu10 mais importante nessa defin195o O ``coordenacaO". significa quc Os in―

divrduOs participantes sao persuadidos a pOr de lado seus prop6sitos ou objetivos
pessoais e seguir os da organizacao Ao fazerem―no todos, esEo eles trabalhando
para os obietiVOS comuns. Es6o cOordenados. A motivacao O O meiO ou incentivo
pelo qual se efetua essa coordenacaO__O melo ou incentivo pelo qua1 0s indivF―

duos sao levadOs a esquecer seus pr6prios fins e, com malor ou menor宙 gor, se―

guir os da organizacao.

Os elementos essenciais da qucs60 evidenciam― se quando um grupo dc ho―
mens cava urn fosso. Cavar fOssos provavelrnente nao o uma paix5o para a pessoa
comum.Uma escavacao uil e tellilinada consitui um obicivo plausivel de um gru―
po ou organizacao. o prOblema csb em conseguir que o indivrduO deixe de lado
suas preferOncias ern favor do mancio disCiphnado de uma pa, O que sc pode reali―
zar pelas seguintes rnaneiras:

1.O grupo pode forcar a aceitacao de seus OttcivOS.Attas do homem cOm a
pa c対ste Outro com um porrete.Deixar de aceitar Os obieiVOS do grupo traz a re―
compensa negativa de uma punicao. Sem quc seia nO宙 dade cxtravagante, pode―
se chamar essa motivacaO de cOmpulsa~o.

2.Pode― se comprar a aceitacao d0 0切 eiVO COmum―― ao im da vala ha um
homem cOm dinheiro.A aceitacao dOs ObieuvOs da Organizacao traz uma recom―

lBARNARD,Chester l TheFunctiOns oF山
。Exec“″υe Cambndge,Harva:lUn市 erslty Press,1956p73
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pensa afirmativa e nao negativa. Ern troca dcsse incentivo, o indivrduO ``Oferece a

organizacaO (.… )tempo e esforco, indiferentemente".2 Essa C a moriυ αga― O pecu―

nidria.

3 ()indivFduo, ao associar‐ se ao grupo, pode concluir quc os ottCtiVOs deste

saO superiOres aos seus No caso da cscavacaO dO fOsso a possibllldade C menOr
que num coniuntO de misica de camara,numa conspiracaO poll● ca ou no Destaca―

mento dc Fuzleiros Navais. Contudo, ela cxiste. Sc o fosso drena um pantanO es_
pecialrnente nauseabundo e infestado pela malana, o indivrduo, aO associar― se aos
escavadores, pode cntaO vir a conhecer a utilidade do trabalho coniuntO. Quer isso

dizer quc ele descobre serem os objetivos do grupo superiores a seus prop6sitos
anteriores e porisso se lunta a ele.

“()s seres humanos, em contraste com as maquinas, avaham suas pr6prias posicOes
em relacao aO va10r de outras e passam a aceitar os otteiVOS dos outros como seus''3

Essa troca n5o O forcadai tarnpouco O adquirida, cmbora nao s● a incOmpatrvel

com a compensacao. segundo o Prof. Herbert Sirnon, essa inluencia motivadora
pode ser chamada de idenι ′caca0 4

4. Finalrnente, o indivrduO pOde servir a organizacao naO pOrque lhe conside―
rc os obieivOS Superiores aos seus, mas porquc espera torna_10s mais parecidos
com os scus. Sendo membro da organizacao de cscavacao de fOssOs, espera que
um fosso saa, cm capacidade, profundidadc ou direcao, mais conforrne a scu
ideal

Mais uma vez, porё nl, o escavador de fosso nao representa o exemplo mais
expressivo. Um caso melhor l o do oficial de Estado Malor ou alto funciond● o em
servlco que as vezes cOncorrem para uma acao por eles considerada repugnante a
fim de prOporern medidas que eles aprovam Eles sc tornaram parte de algo pareci―

do com a maloria do funcionalismo americano, assemelhandO― se aqucles que se

envolveram com a guerra do Victnam e depois tiveram dc explicar por quc o fize―
ram. Assirn tambё m O o politico que preferina inluir modestamente nas diretrizes

de um grande partido a cstar nO pleno comando do mo宙 rnento de unl s6 homem.

E o mesmo se da cOm o cxecutivo da socledade anonlrna que se entrega a multas
tarefas quc julga pouco arroiadas na csperanca de conquistar apolo para algumas
id01as pr6prias.

A persegu19aO dOs ObietiVOS da organizacaO,cnl razao da perspectiva ou da cs―
peranca dc adapta_10s mais estreitamente as preferencias do participante, C uma

motivacao irnportante. Mas diferentemente da compulsao, da cOmpensacao pecu_
niaria Ou mesmo da identificacao, ela tem muito menos realce na tcoria da organi―

zacaO Tem_sc que cunhar um nome para cla; proponho chama― la de adapraca-0.

A adaptacao, cOmO se evidenciard, muito tem a ver com o apetite de poder num
mundo de organizacao.

2sIMON,Herbert A Adminlstra“ υ●B● hα υ:o42 aed Nova York,Macmillan,1957 p l15
3 MARCH,」 ames G e SIMON,Hcrbert A O昭 αnlzollοns Nova York,Wiley,1958p65
4 Esse termo,que tem conotac∝ s de psicologla suburbana,nう o ё inteiramente satsfat6● o Quando pela p● meira ve2

delineel essas idё ias, empreguci a palavra cο nfornα σ。。, que deve estar nas anota95es ha muito esquecidas dos alunos
de minhas aulas Seu espFnto implica, entretanto, que o individuoこ de ce■ o modo presslonado ou lorcado a confor―

mar‐ se,que naoこ o sentldo que quis dar a palavra A identlicacao nao tem cOnotac5o de compulsao e possui o dlrel‐
to do usO antenor Gostana de cOnfessar meu reconhecimento ao Prof Sirnon e seus colegas A literatura que versa so‐
bre a Organizacao e teoia da organlzacao O de singular andez indubitavelmente, a melhor exceca。 こ 。trabalho de

Herbert A Simon e scus colegas Os dois livTos prlncipais sao Adminlstratiυ e Bchaυ iο r e Ottα nttα tions Todas as pes‐

soas com interesse proissional em organizacao precisam conhecer esses livros dificeis,porё m compensadores
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A compulsao, a cOmpensacao pecuniana, a ldentificacaO c a adaptacaO po―
denl mOtivar o indivrduO, qucr separadamente, quer em cottuntO Refenr― mc― ei a
sua inluencia coleiva como Sistema dc Mo`iυ aca~o. A forca dc qualquer mOtivacao
especffica ou do sistema de motivacao ser6 medida pela eficiOncia com que ele
adapta o indivrduO aOs Objetivos da OrganizacaO.()sistema de motivac5o varia bas―

tante cnl terrnos de poder, dependendO das cOmbinac6es que sao feitas. Algumas
motivacδ es se colidem,neutralizando― se umas as outras.outras,combinam_se pas―
sivamente.(Dutras, ainda, reforcam― Se mutuamente O que se chama de Organiza―

caO eficiente C uma organizacao que,em grau substancial,tem um sistema de moti―
vac6es quc se reforca internamentc.(Ds objetivos da organizacao saO, portanto,
perseguidos com o malor efeito possivel Passarei agora a tratar da relacao que

existe entre as vdrias forcas rnotivadoras

3

A cOmpuls5o c a cOmpensacao pecuniaria c対 stem em varios graus de assOcia―

950 mitua Aqueles que sao compelidos a aceitar os obietiVOs da organizacao, dc_
vido ao recelo de punicaO__de recOmpensa negativa― ―, tOrn sempre certa cOm―
pensacao afirmaiva para cssa aceita95o O cscravo era acoitado quandO naO traba_
lhava; quando trabalhava, tinha alimento c um abrigo qualquer. AtC hoe ainda o
intensa5 a COntrovё rsia acerca de qual dessas fOrcas motivadoras era a mais poderO―
sa,no sul dos Estados Unidos,antes da Cucrra Civil.Conforme veremos dentro
em pouco,associarn― se a compensacao pecuniaria diversos niveis de compuisao

A compulsao ё incOmpatrvel, quer com a identificacao, quer com a adapta―

caO. se uma pessoa C forcada a aceitar os obeuVOS dc uma OrganizacaO, naO ё
prOvavel, pelo menos enquanto ela cstiver sob o sentido de cOmpulsaO, quc os
considere supenOres aOs seus.(D conlito nao c inteiramente absOluto. Acreditava―

se quc os escravos domOsticOs――ern contraste com os que trabalhavam nOs cam―
pos__aceitavam os obletvos de scus scnhores.Conscqucntemente,nao eram i_
dos como material seguro para insurreic6es.(D convOcado recalcitrante podera,
com o tempo,vir a apreciar o quartel e o campo de parada. COntudo, a regra ge―
ral se mantOrn: o quc O forcado naO pode ser uma qucstao de escolha. A aliena―

9aO, naO a ldentificacaO, serd o resultado nOrmal.(3eralrnente lulgaVa_se quc os
camponeses e servos amassern seus amos― ―em outras palavras,julgava―se quc es―
ivessem profundamente idenificados com os otteuvOs dOs patr6es lsso nem sem―
prc os impedia, quando surgia a oportunidade, dc afillHar scus pr6prios ObletiVOS,

muito diferentes, frequentemente queirnando a casa dos amos e seus Ocupantes
ou rnostrando alguma rnanifestacaO semelhante de desagrado.

TampOuco O a compulsao cOmpativel corn a adapta95o Sc o indivrduo l obri_
gado a accitar os obietiVOS da organizacaO, naO Os abracara csperando adapta_10s

mais intimamentc aos seus Se sua accitacaO fOr forcada, compreendera quc naO
possui poder sObrc os obictivOS que fol obrigado a aceitar.()scrvo,o escravo ou o

prisioneiro aceitam como dadOs Os OttetiVOS da organizacaO aos quais est50 asso―

ciados c, salvo casOs excentricOs, alienam se de todos eles Fazem somente aqullo
quc evita punicao. Do mesmo modo, a mais antiga regra do soldado relutante 0
accitar a vida tal comO o e iamaiS apresentar― se como volunbrio

A rnotivacao pecuniana pOdc estar associada, crn malor ou menor grau, a
compulsao lssO dependerd do nivel da compensacao e da natureza das alternati―

5 Ap6s Time οn the GrOss(Boston,Litde,Brown,1974),de Robert William FOgel e Stanley L Engerman
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vas do indivrduo.se O elemento de compuis5o for elevado,segue― se quc a mOtiva―

caO sera entao incOmpat,vel com a ldentificacaO c a adaptacao. Se for pequeno,sc―
ra prOntamente conciliado. A diferenca aqui O de grande importancia para corn―
preender o comportamento econOmico rnodernO.

0廿abalhador naね bnca dc iuta de Calcuね que perdc o emprego― 一a semG
lhanca de seu equivalentc americano durante a Grande Depressao ―― naO tem
grandes perspectivas dc encOntrar outro. Nao possui econornias, tampoucO seguro

contra desemprego. A alternativa para scu atual desemprego, portanto, O uma len―
ta, porёm deinitiva, inanicaO. POr conseguinte, conquanto saa nominalrnente um
trabalhador livre, esta sob compulsao. A sorte de urn escravo sullsta que fugira an―

tes da Cuerra Civll ou um servo antes do reinado de Alexandrc II n50 era muito
mais dolorosa.A alternaiva entre a fome c o acoite pode muito bem ser uma ques―
t5o de gosto.A aversao a organizacao que Obnga a aceitar seus obietiVOS Sera prai_

camente a mesma em cada caso. Essa avers5o exclui a ldentifica95o. RepeindO, 0
fato de o ttabalhador servlr por ser suficientemente forcado a faz0 10 revela lhe sua

impotOncia ante a organizac50 C SCus obiciVOS,Assim,a adaptacao ica tambom
exclurda

O empregadO da industria mOderna que perde ou abandona o emprego, cm
contraste,espera semprc encontrar outro.Entrementes,tem a compensacaO dO de_
semprego e talvez alguns recursos pessoais, c, sc a situacaO sc agravar,poder6 ob_
ter o auxilio da assisttncia social. O perigo de desconforto frsicO reduziu― se muito
c, com isso, geralrnente, a compulsao. No escalao de funcionariOs de renda mais
elevada, a compulsao sera ainda menor Ao dirninuir ou desaparecer esse aspecto
de compuls5o na compensacao pecunidria,d6-sc o rnesmo corn as barrciras a iden_
tificacao e a adaptacaO.

4

O papel cada ve2 maiS dirninuto da compulsao na cOmpensa9ao pecuniaria
tern sido uma forca de grande importancia hist6rica Entre outras coisas, contribui
para explicar o desaparecirnento da pr6pna cscravidao AtO dois sOculos atras, a

motivacao dO trabalhador assalanadO, na maior parte do mundo,naO se diferencia―
va radicalrnente da do seⅣ O Arnbos recebiam pouco;ambos labutavam por rnedo
da altemaiva.

O escravo, portanto, naO tinha raz5o para invelar o trabalhador assalanado li_
vre Nao press10nava agressivamente para mudar sua posic50 Tampouco o fazia a
sociedadc em seu favor. Mas a medida quc o trabalhador assalariado melhorava
sua pos19ao materiat a cOmpulsao a quc estava suicito dirninura. Agravou―se de―
pois O cOntraste entre o homem livre c o escravo, tornando― se insusten6vel a cs―

cravidao Se naO uvessc ha1/ido a Cucrra Civil, a cscravidao nOs Estados Unidos
s6teria duradO mais alguns anOs,pois,num tempo relativamente curto,a industria―
lizacao c o crescente padrao de vida nOs Estados do norte,com a mclhoria nas co―

municac6es, teria tornado cada vez mais difrcl manter os escravos nos campos. E
o custo das patrulhas e da aparelhagem para recuperar os fugitivos, juntamente
com a perda de capital oriunda dos quc conscguissem escapar e ir trabalhar nO
norte, teria sido intoleravel. os fazendeiros teriam sido forcados a pagar incentivos,

isto O,salariOs,para manter scus homens.Como em Outros parses em fase de de―
senvolvirnento econOrnico aproxirnadamente semelhante, ter― sc― ia renunciado a es―

cravidao. Atribuir― se ia a reforina ao espFrito dc humanidade inata do homem pelo
homem.POr volta de 1880 ou 1890,o rnais tardar,os fi16sofos mais respeitados te―
riam se congratulado com a nac5o por ter realizado pacificamente o quc os ho―
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mens outrora tenliam pudesse ser feito somente por rnelo de uma guerra.

Do mesmo modo quc O errado negar o papel da consciencia nas questoes hu―
manas,tambёm O crrado minimizar o da cconomia.Falando sObre esse mesmo as_
sunto,quando os servOs eram ainda valiosa propriedade,Adarn Snlith observOu:

``No tOcante a recente resolucao dOs quacres da Pensilvania pondo em liberdade seus

negros escravos,contentemo― nos em que seu numero naO saa mu■o grande''6

5

Assirn como a compulsao c a cOmpensacao pecuniaria esEo associadas de va―
rios mOdOs, assirn tarnbOm estao a identificacao c a adaptacao. As duas sao alta_

mente complementares.()individuo,ao associar― se a uma organizacao,rnui prova―
velmente adotard os ottCiVOS dela cm lugar dos seus,se cSpera modiicar Os quc
julga insatisfat6rios ou repugnantes E sc estiver muito identificado com os obieti―

vos da organizacaO, mais ainda estara motivadO para melhora―la__alterar(lsto O,
adaptar)quaisquer ottetVOS insaisfat6nos de modo quc eles passem a icar em
consonancia com Os seus.(D membro de um partido pollticO identificar_sc_a mais
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mento; a dispOsicaO de alguns, ao associar― sc a uma organizacao, ё accitar-lhe os
ObetiVos,c a dC Outros,melhord-10s.Alguns presidentes de faculdades e diploma―
tas,por dispos1950,aceitam os ObiCtiVOs de suas respectivas instituic6es;outros pro―

curam desenvolver os otteivoS da educaca0 0u da paz.A adaptacaoこ tambom,
em parte, uma quesほ o de pOsicaO na hicrarquia da organizac5o. Ela motiva mais
fortemente um presidente dos Estados Unidos do quc o carteiro que faz a entrega
da cOrrespondencia, mais fortemente o gerente geral quc a recepclonista, mais o
pastor quc o sacrist5o

6

Nao se pode cOmbinar motivacao pecunlana com ldentificacao e adaptacao
quando o elemento de compulsaO o grande― ―quando nao ha altemativa tOleravel
para a labuta quc assegura a renda lsso significa que o sistema de mOtivacao

覇 dた祀nセ no"も pobq qmndO∞w出織 :鳳轟 ξ就譜 ぎЪra o homem pobre quando comparado c
quc comeca com difere,ca em grau alarga― se, forrnando, cm ultima andlise, uma
diferenca em espOcic.

Nos paises pobres, c entre os mal pagos, as relac6es de trabalhO, em geral,
saO desarmonlosas e exaltadas. A compuls5o associada a baixa cOmpensacao afas_
ta o ttabalhadOr do empregador COm iSSO,este naO prOcura cultivar a lealdade dO
tabalhador__encorai6-10 a identificar― se com a fillHa一―pois sabe quc iss0 0 im
possFvel. Nao havendO nada a perder, nada se perde por uma cOnduta arrogante
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6 sMITH,Adam Weα″h OrN●
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que sera despedido se ingressar no sindilβ
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#:質F::1曽I」Ъ:r『1:辮que receia e quc lhe cOmpele o esforco.
portamento desagradavel dos dOis ladOs. As partes envolvidas raramente deixam
de atender as expectativas recrprocas.

Nos parses ricos, c entre os abastados, ndo ё mais benignO. A compulsao j6
dirninulu. Em conscquOncia, ha pouca Ou nenhuma alienacao; O caminho fica
abertO para o trabalhadOr aceitar os obiciVOS da organizacao.O trabalhadOr tem
menos incentivo para ingressar no sindicato, mas tera muitO menOs recelo de fazo―
lo. O empregadOr procurara encoraar a identificacao dO trabalhadOr cOm a fima;
como o empregado tem menOも a temer, o empregador ve menos conveniencia em
explorar scus temores Estando o trabalhadOr mais identificadO cOm a firrna, O sin―

dicatO prOvocara menos inirnizade. Em ambOs os lados, o sistema de mOtivacao
pelll:ite e recompensa um comportamento mais agradavel. Essa harlnonizagaO nas

relacocs industriais, resultado da riqucza, sera, cntretanto, amburda a instintos hu―

manos, ao malor esclarecirnento por parte do empregador, a sindicatos mais res―
pOnsaveis e a disserninacao de uma habll diretriz politica industrial.7

Esse O o paradoxO da mOtivacao pecuniana. Em geral, quantO mais alta a
quantia, tantO menor serd sua irnponancia cm relacao a Outras motivac6es. Na

maioria das circunstancias, com rendas mais elevadas ha menor dependOncia em
da950 a um ddαttnado cmpttgQ P∝
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stas, como havena sc ambos estivesscm
procurando maxirnizar os rendirnentos pecuniarios__se, cm resumo, fosse accita

a motivacao ecOnornica convencional.

7

Um teste para ver se uma andlise socia1 0 correta ё averiguar se ela cxplica Os
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a Um dos masd∝nOnea耐∝ apdos dO
)repetem regulaIInente nos rituais pibli―

cos, C em favor de menos impostos a fim de encoralar a iniciativa c o esfOr9o.
Acontece que poucos cxecutivos iamaiS adrnitinam estarem aplicandO menOs quc
seus melhores csfor9os a suas rendas atuais, deduzidos os impOstos. Sugerir tal si―
mulacao seria cOnsiderado um grande insulto.8

Temos a mao, agora, uma cxplicacaO para isso.A referencia a incentivos ё tra―
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dicional, remanescente da assOciacao mais prirnitiva entte a renda e o esfOr90. Ela

concede uma aparente responsabilidade c uma udhdade social ao desaO de obter
irnpostOs rnais baixOs ou ao descio natural de passar para os pobres rnais urn pOuco

da carga cxistente. Mas a realdade C quc o atual nivel de renda dO executivo per―

mite a ldentiicacao e a adaptacaO. Estas sao as mOtivac6es atuantes Sao tambёm
as unicas pessoalrnente bem cOnceituadas; o execuivo nao pOde perrniur que se

lulgue s● a seu cOmpromeimento com os otteuVOS da empresa menos que com―
pletos ou quc ele saa absolutamente indiferente a tais obetiVos.Sugerir quc ele su―

bordina estes■ ltimos a sua reacao aO pagamento sona cOnfessar quc ё um exccuti―
vo mediocre
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``desttuiu impiedosamente os diferentes ia9os feudais que prendiam o hOmem a seus

superiο res naturais e nao deixOu entre um homem e outto sena0 0 egoisrno nu, o in―
sensivel pagamento en dinheirο ''1

Por conseguinte, o pagamento em dinheiro, insensivel ou naO, velo com o tempo
a ser considerado a inica motivacao digna de sё ria atencao nO sistema ccOnOnllco.

O conhecirnento especializado c sua cOOrdenacao tornaram― se agora, confor―
me vimos, o fator decisivo para o Oxito cconOrnico. Isso c対 ge quc os homens tra―
balhem em grupos, passando o poder para estes. Os participantes sao bem corn_
pensados; pOucos s5o os quc encaram com desinteressc a compensaca6. Mas ao
associar― sc ao grupo, o indivrduo ve_sc atrardO Ou cOmpelidO pe10s ObletiVOs dO
grupo. E substitui scus pr6prios obietiVOS pelos do grupo. Ele ve tambom a vanta―

gem__O acesso ao poder e a inluoncia一―de trocar a busca primacial de seus pr6-
pHOs OtteivOS por uma inluencia muito menor sobre o poder muitO maior da or―
ganizacao. Assirn, advOm da organizacao outro sistema de motivacao. Assirn como

se deu entre a compensacao pecuni6ria c o capital e entre a terra c a cOmpulsao,
cssa motivacao ё adequada a scu contexto. A compensacaO pecuniaria, como ex―
plicacaO de esfOr9o,tem agora um papelrelativamente muito dirninurdO.

Essa naO o uma conclusao quc Os econonlistas accitam facilmente e, talvez,
nern mesmo outras pessoas. Vemos ar nOvamente a forca da presuncaO de serem
as pessoas primacialrnente motivadas pelo dinheirO c a renovada soguranca que re―

side no cOnhecirnento de quc se csb apoiado nas manifestacOcs aparentemente

r:l品∫:r::私::鵬譜l∬舗:?誌:r服柵 i亀響胤 壇 認L
preservadas de nOssa Anttopologia.

Convёrn, entretanto, lembrar quc a pratica da forca fol outrora igualrnente in―

tensa. Os economistas classicOs,escrevendo em fins do sOculo XVHl e princrplo d。

sOculo XIX, acharam necessariO cstender― se sobrc as vantagens do trabalhO hvre
sobre o trabalhO escravo, e n5o cra o que se podia csperar quc O cidadaO sensatO
e praticO acreditasse Ou quc o plantador colonial pudesse sequer ievar ern cOnta.2

」6 dc ha muitO existia uma convicc5o de quc as atitudes sociais supenores estavam

associadas a propriedade da terra. O quc O mais notavel, c対 ste ainda uma cOn宙 c―

caO attvica de quc a forca possui um valor motivaclonal singular. Consequente_
mente, acredita― se terem grande vantagem aqucies quc, por consciencia deficiente
ou falta de respeito aos valores civilizados,podem emprega― la. onde sua utilizacaO
ё ainda permitida cm comunidades civilizadas, ela O,pela mesma raz5o, muito ad―
mirada.Esse ponto O digno de um mOmento dc atencao

2

Durante a Segunda Guerra Mundial, acreditava― se geralrnente quc o poder
exercido implacavelrnente pela ditadura alema constitura uma fonte de importante
forca c uma manifestac5o de sua capacidade de comandar mais de 7 rnilhOes de
廿abalhadores esttangeiros,3 prOCedentes de todas as racas da Europa Esse era um
forrnidavel poder com o qual a oposicao tinha que lutar. Um exame mais detidO
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naO reve10u, cnttetanto, nenhuma vantagem Os escravos eram ttazidos, nao cOm
prefettncia aos trabalhadores assalariados, mas como expedicnte para substitur―
los. E nao O evidente qlte fossc O melhor expediente. Os irderes alemacs mais res_
pOnsaveis e inteligentes iulgaram que poderiam ter Obtido mais producaO se deixas_

sern trabalhadOres franceses e de outrOs pates da Europa ocidental せabalharem
por salario ern suas pr6prias fabricas dO quc trazendo― os cOmO eScravos para a Ale―
manha, ou fOranl favoraveis a que se desse malor apoio ao recrutamento de traba―

lhadores assalanadOs.4 0u aCOnselhavanl maior emprego de mulheres e de traba―
lhadores domOsticos, cOmO Se dava na Gra― Bretanha c nos EstadOs Unidos. Num
minucioso estudo p6s― guerra que se fez da cxperiencia, chegou― se a cOnclusao de
que os trabalhadores escravos na Alemanha, como substitutos, nao se diferenca―

vam das mulheres e dos trabalhadOres domOsicos quc a Gぬ ‐Bretanha luntara a
forca de trabalho.

``(D emprego de civis foi manido na Gra^Bretanha por melo de mobilizac5o interna;

na Alemanha,pela importac5o de rn50-de― obra"5

Mas O atavismo quc dominava inuitas das atitudes de e para corn o Tercei,o Reich
deu alto valor a compulsao. Tant0 0s nazistas como os esttangeiros eram dc Opl―
niaO que a cOmpulsao era uma rnanifestacaO de fOrca

lgualrnente,presumia― se francamente quc a Uni5o Soviё tica, no passadO, Obti―

vera grandes vantagens de seu poder de obrigar ao trabalho.

“Assirn,no Ocidente,por livre consentimento,e na Uni5o Soviё ica em geral por cOm―
pulsaO,(fOram criadas)duas concep90es diferentes sobre os fins e melos da vida social

( )para O desenvolvimento econOmico de suas sociedades (...)No Ocidente, a for―
ma hberal de desenvol宙 mentO c economicamente mais drfcn e moralmente mais ngO_
rosa do que os melos totalitariOs Ou autori僣 五os Mas suas recompensas matenais e es_
pirituais s5o correspOndentemente malores.''6

Mas tambOm nesse caso, num exame mais detido, vO― sc quc os ganhos oriundos
da cOmpulsaO se dissolvem.Presumivelmente cstes teriam aingido um ponto ma対 _

mo nos campos de trabalho forcado da era stahnista. Geralrnente sc acreditou quc
a dissolucaO desses campos por Kruschev fora uma concessao feita mais aos procc―

dirnentos civilizados do quc a cficiencia. cOntudo, poucos― ―se O quc houve al―
gum―― desses campos parecern ter fomecido mao― de_Obra a industria mOderna
Achavam―se situados em areas distantes quc se dedicavam a preparacao da terra,
a slvicultura, a mineracao ou a cOnstru95o, onde a produtividade da mao_de_Obra
quase certamente era baixa.(D fechamento desses campos possibilitou o empregO

dos habitantes, juntamente com seus guardas e encarregados, cm empresas mais
produtivas.Os ganhos devem ter sido apreci6veis.

4 Esse foi um importante ponto de controvOrsia entre Fnセ Sauckel,ministro encarregado do recrutamento de mao― de_
obra,e Albert Speer, o altamente inteligente ministro dos Annamentos Em certa oca● 5o,durante a guerra,Speer ar
ranlou para que cenos estabeledmentos industnais na Franca recebessem encomendas de munic5es e Seus oper6● 。s

icassem isentos de recrutamento para trabalho fottadO na Alemanha Os homens de Sauckel prOntamente atacaram
essas ttbicas e levaram os operanos para empregos lorcados no Reich Como naO havia chance de que outlos se ex―
pusessem aos peigos do recrutamento,tomando― se convenientemente acessiveis, ele acabou pondo paradeiroさ expe‐

nencia o debate entre Sauckel e Speer prosseguia ainda quando eles cafram sob a cust6dla dos Aliados― ―eu ful um
dos guardas― ―ao lm da guerra Cada um deles era de opini5。 que o enlorcamento nao sena desaconselhavel para。
outro Sauckel foi enforcado Speer―― supoe― se que para ttsteza de Sauckel― ―fol condenado a、 inte anos de pnsa。
pelo Tibunal de Nuremberg, de onde salu para se tomar um dos autores mais lidos sobre mem6nas da segunda
Guerra Mundlal
5 KLEN, Burton H Cer7nany's Economic Prepara‖

Oη rOr war cambndge, Harvard Univerdty Press, 1959 p
144
6 The PO″ ,cα′EcOnomノ or AmeHcon Fο ″lgn P01の Relabno de um Estudo de Grupos Pattocinado pela WoOdrow
Wilson Foundatlon e pela Natlonal Planning Associabon Nova Vork, Hoit, 1955 p 179 0s dez autores do ll、″o, quc
incluem W11liam Y Elhot,Harッ D Gideonse,H van B Cleveland,s5o todos ilustres expoentes do ponto de宙 sta oicial

da politca estrangeira dos Estados Unidos nos anos ap6s guerra
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Em condic6es nollHais, os so1/iё tiCos trabalham por salariO e tom liberdade de
trocar seu lugar de cmprego A industna sO宙 ёtica da muitO valor a identificacaO e
a adaptacaO. os quadros de a宙 sos das fabricas estao che10s de fotografias dOs pro―

letariOs mais comprometidos. Estes ultimOs apresentarn― se cobertOs de medalhas c
saO apresentados ostensivamente nas cerimOnias publicas Todos tem a impressao
de que suas sugest6es para melhorar o desempenho sao gratarnente acolhidas e
atentarnente consideradas. Urna sensacao de cOmpulsao seria incOmpatiOel cOrn es―

lf雛 肝 li遷:庸冒 鷺 ∴λttE゛
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i caracterおico de muitOs que mais falam
sobre a hberdade individual nessas questOes naO pensarem suficientemente bem
sobre cla,a pOntO dc imaginarem quc tambOm possa scr eiciente.

Urna pratica semelhante de compulsaO sObreviveu muito tempo nos Estados
Unidos, no caso do servico nlllitar. Tratava― se tarnbё m de algo atavicO. outrora, o
seMco militar era igualrnente penoso e arriscado. Pelos padめ es mOderrlos, as na―

cOes eram pobres e scus sistemas de tributacao eram fracos;as populac6es,predo―
minantemente rurais, nao eram atrardas facilmente para outros empregos (Ds ho‐
mens nao teriarn respondido em nimero suficicntc a uma promessa de pagamen―
to maior. Fizessern― no e o pagamento teria sido prOibitivamente dispend10sO. Os
irnpostos tenam sido insuponaveis e a pr6pria guerra cconomicamente insensata.

Com O passar do tempO, c com alguma relutancia, houve uma adaptacaO a
realdade moderna Nos Estados I」 nidos, Mannha, Acrondutica c os Fuzileiros Na―
vais ha muitO haviam adnlitido quc a compulsao destrura a ldcntificacaO e preiudi―

cava o emprego mais eficiente de voluntariOs. o ExCrcito acabou convencendo― se
dessa visao, inluenciado pela cxtraordindria falta dc identificacao entre os sOlda―

dos convOcados para a Guerra do Victnam. Muitas pessoas continuam cOnsideran―
do que O abandonO da cOmpulsao__na convocacao― _representa urn recuo mo―

ral.A compulsao ё vista como algo moralrnente benofico aos que saO atingidos pOr
ela. E, naturalrnente, considera― se quc ela transfere parte do custO do servico nlll―

tar do contribuinte abastadO para o soldado que sc cOnvoca para servir por urn va―

lor abaixo dos nfveis do rnercado.

3

A forca do comprOmisso ainda cxistente com a compulsao detellHina nossO
trabalho a medida que deixamos a motivacaO pecuniana para conquistar atё  mes―
mo um papel suplementar ern termos de identificacao e adaptac50 na cOmpanhia
amadurecida. Existe uma singular in宙 olablidade naquilo em quc ha muito acredi―
tamos. Alё m disso, a identificacaO e a adaptacao naO se prestam para quantifica―

95o e comparac5o, como se da com as quantias pagas a diferentes pessoas, c, pOr
essa raz5o, nao se adaptanl facilmente a sirnplificac6es de matematica e de 16gica

sirnb6hca. A verdade cientrfica na Econonlia nem sempre O aqulo quc existe; mul―
tas vezes,こ o que pode ser tratado por rnё todos aparentemente cientrficos. H6ou―
tro problema cOncemente aqulo que sc ensina.O que se ensina depende dO cOrn―
pendi。 , c neste tem― sc que temperar a verdade com o quc ё vendavel.Aqullo quc
ё vendavei num cOmpOndio ё o que comumente se acredita Ou que comumente
sc acredita ser acreditado. Isto ё, desnecessanO dizer, a compensacao pecuni6Ha
constitui a inica forca motivadora “firme" de irnportancia analfica. Aqueles quc,
por uma raz5o qualquer,acham as presentes idOias inaceitaveis nao devem ficar in―

devidamente peJほrbados. Elas n5o teraO um canlinho fdcil.(Duso remeter O leitor
ao adendO deste livro que versa sobre a natureza do argumento sOcial e sobre sua
resistOncia a rnudanca.

Contudo, cssas idOias estao em haII1lonia com as atitudes cotidianas. Mede― se
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naturalrnente um presidente dOs Estados Unidos pelo grau em quc ё motivado pe_
la identiicacao e pela adaptacao― 一pela profundidade de sua dedicacao aOs obicti―
VoS(comumente denorninados bern― estar)da nacaO c pOr sua disposicaO de usar
o cargo para promover os obietiVOS quc ele lulga desciaVeis,O que,em linguagem
comum, signiica cxercer lideranca Um candidato a presidoncia que fosse cOnside―
rado demasiado suleito a mouvacaO pecuniaria― _ctta Carreira fora sobremOdo de―

dicada a ganhar dinheiro cOm petr61eo, lm6veis, rnadeira, televisao ou cOm O mer―
cado de ac6es――ficaria crn sOria desvantagem Uma vez no cargo, um presidente
tem naturalrnente quc evitar todos os interesses de ordem pecun16ria.7

0 rnesmO se aplica, crn forrna adulterada, a outros polfticos A identificacao
com os obictiVOS da nacaO,dO Estado ou da comunidade,c a adaptacaO manifesta=
da cOmO O desaO de “fazer algo do cargo" sao Os inicos motivos aceitaveis. Insi_
nuar a urn candidato que ele esta se candidatando a urn cargo no COngresso ou a
outro semelhante por causa do pagamento C querer ouvir uma contestacao indig―
nada

Presumerse saa semelhante a motivacao de advOgados, rnOdicos, artistas c
cienistas.Um homem direito dedicarse a seus otteuvos prOisslonais,artrsicOs e
cientrficos cOmuns; procura alter6-los ern conforrnidade corn seu instinto, gOstO Ou

conhecirnento. Somente estes sao mOuvOs respeitaveis Prcocupar― se corn retorno
pecuniario o cO10car― se cm nivel inferior. Mesmo o econornista, quc mais adnlite
como natural a primazia da motivacaO pecunidna, encara com desconianca O cOlc―
ga que se mostra muito interessado pelos honorariOs de consulta das empresas,pe―

las rendas de compOndios ou por viagens as expensas da Fundacao Ford. A corte―
sia acadOrnica pode exigr quc ele se abstenha de comentarios na pnmeira pessoa,
mas o deverimp6e quc c五 ●quc vigorosamente o transgressor quando cste esta au―

sentc.

Rqcitar a adaptacaO c a identificacaO o cOmprometer― sc com algumas distin―

cOes difrceis Nos ultimos anos,a lideranca na exploracaO dO espaco distante foi as_
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qua1 0 operado para a NASA pelo
ma empresa que nao宙 sa lucros.Admite―

se como natural quc os cicntistas, os engenheiros e os tOcnicos ligados a cssa cm―
presa se achem bastante ideniicadOs com seus otteuvoS e prOfundamente orgu―
lhosos de sua cOntribuicao (lstO o, de seu papel adaptativo)na empresa, Pareceria

tolice,atё  mesmo insultuoso,insinuar quc a compensacao pecuniaria O a unica mO_
tivacao ou mesmo a motivacao dOrninante A alguns qu16metros de distancia, cien―
istas, cngenheiros e tOcnicos semelhantes acham― se empregados em tarefas dc
idOnticO carater e cOmplexidade, nas empresas Lockhced e Hughes Aircraft Estas
saO cOmpanhias privadas Seus funciond五 os――presume―sc――SaO mais Ou menos
mOuvadOs pe10 dinheiro que ganham. Obviamente cssas distincoes nao fazern sen―
tido.

Urn respeito razoavel a realidade exige que reconhecamos servirem os ho―
mens as empresas em resposta a urn complexo sistema de motivagoes. Em diferen―
tes casos a nlistura O diferente Na cmpresa individual, na qual os dingentes tOm
unl interesse pnmacial pelos rendirnentos, a motivacao pecunidna pode ser f6rte
na companhia toda Na companhia amadurecida,a identificacaO c a adaptacao po―
dern ser rnuito mais importantes,c isso O cspecialrnente provavel se a empresa tem

uma s61ida oricntacao cientrfica c tё cnica E na companhia amadurecid■ a mouva―

caO o muitO diferente nos diferentes niveis ou cspOcies de panicipantes E sobre cs―
sas diferencas que discOrrerei agora.

'Essas idこ
ias foram apresentadas nas pimeiras edic6es deste ll、 τo A parbr de enぬ o, a comprovac5o dO argumento

foi amplamente demonttrada pela expenOncia de Richard Nixon Sua dedicac5o ao ennquecimento pessOal, pe10 nao
pagamento de impostos e negociatas com irn6veis,muito contrlbuiu com sua queda
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A cOmpanhia amadurecida O uma organizacao grande e complexa,c Os indivr‐

duos se adaptam a seus obic垣 voS em resposta a mouvOs basicOs diferentes c em
combina95es vanadas. POdemos compreender melhor esse sistema de mOtivacao
quando abandonamos a imagern convencional da esttutura da cmpresa. Essa ima―

gem ё a de uma hierarquia geomё trica. A autoridade vem de cirna. No alto, num
quadro retangular, estao os aciOnistas, reposit6rios do poder iltimo Em seguida,

vOm seus representantes, a Diretoria, depois os funclonariOs executivos ou a alta

adlninistracao. Nos iados, figuram o conselho, os auditores, o pessoal de relac6es

piblicas e de relag6es com o Govemo e outros grupos. Dos executivos superiores,

a linha de autoridade continua descendo: passa por departamentos,di宙 s6es,fabri―

cas, unidades c Outas subdivisoes. Tellllina, sem nenhurn tato, na basa cOm O

prolettrio.

Na companhia amadurecida,entretanto,os aclonistas nao tem poder;a Direto―

ria O, nollllalrnente, o insttumento passivo da administracaoi as decis6es――visto a
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cerem. Seguc― se quc a imagern convencional da organiza95o― ―o coStumeiro orga―

nograma da organizag5o― ― l agressivamente enganadora. COmo tarnbё m o sera,
conseqtientemente, qualquer andlise que o emprega como guia para relaclonar in―

divrduOs e wpos a empresa. Tern― se quc abandonar a nOcao de uma cstrutura
follllal de comando.

E mais conveniente considerar a cOmpanhia amadurecida cOmo uma sё rie de

circulos concentricOs. A faixa dentro de cada par de cfrculos representa um grupo

de participantes com um sistema de moivacao diferente. Nas faixas mais espaco―

sas, situadas nas partes mais extemas, esほ o os ttpos mais numerosos. Em gerat
ta1 0 scu sistema de motiva95o que sa0 0s mais frouxamente ligados a cmpresa.

No centro, acha― se o quc agora denonlinamos a alta administtacao, ctta ligacaO a

empresa C a mais i`Hle Entre essas faixas enconttam― se os outros.Com essa ima―
gem em mente,pode― se considerar muito mais inteligivelmente o sistema de mou―

vacaO dOs variOs participantes da empresa.
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No crrcu10 mais externo, na companhia amadurecida, esほ O os acionistas co―

muns. Para todos os fins praticOs c uma associagao simplesmente pecuniaria. 0
acionista trpico naO sc identifica com os obictiVOS da empresa, sobre os quais nao

espera inluir Tem uma parcela na propriedade; noullalrnente scu inico interesse
ё quc essa parcela lhe retorne tanto dinheiro quanto possivel Se podc obter rnais
renda ou ganho de capital com igual seguranca algures, vende― a ou a investe em
outra parte.Nenhum sentido de lealdade― ――nenhuma identincacao cOm Os Otteti―

vos da empresa――impede―o noI11lalrnente de agir assirn

Esse C o caso geral. O do grandc acionista, quc ocupa um cargo na Diretoria
ou nela cstt representado, こ diferente. Igualrnente diferente C o do prOpnetario
que, a antiga mancira da famlla Du Pont, participa da adrninistracaO. Esses casos,

entretanto, dirninucm de imponancia a medida quc a companhia amadurece. O fi―
nado Bllly Rose era, por ocasiao de sua mOrte,ao que se sabia, o malor acionista
da American Telephone&Telegraph Nao parece provavel quc essc ilustre compo―
sitor e empresariO teatral estivesse intimamente identificado com a industna de tele―

comunicacOes ou se considerasse uma forca dentro dela A relacao da sOciedade
anOnirna com os malores acionistas, no caso da Exxon, General Motors, United
States Steel e outras empresas da mesma cnvergadura, com poucas exce90es, 0
igualmente impessoal.Certamente o mesmo se da cOm os aclonistas comuns.

Como se observou antes, os ntos fOlc16ricos das sociedades anOniFnaS procu―
ram fazer com quc os acionistas as considerem em terrnos de propriedade, mas
poucos se deixam enganar. A relacao do aciOnista comum com a cmpresa C o ca―

so mais sirnples de motivacao pecunidria

3

o crrcu10 interno seguinte ё́ocupado pelos operdnos de producaO.」 a nestes a

motivacao tOrna_se misturada. E clarO, a compensacao pecunidria O irnportante;
urn teste O o efeito de uma reducao de pagamento na margem, digamOs um corte
no pagamento do tempo em dobro pelo trabalho extraordindrio Na maioria das
empresas isso produziria logo uma reducaO nas horas trabalhadas e no esforco des―
pendido Certa parte dessc esfor9o O ledioSa e mOn6tona. Seiam quais forem os
obletiVOS a que cle sirva, nao sa0 0s dO Operano. Estes, o trabalhador gostana de
perseguir com uma vara de pescar, uma tela de televisaO, uma dose de ursque Ou

com alguma outra bebida qualqucr. Ele nao tem lusao alguma de poder adaptar
OS ObietivOs da organizacao aOs seus.

Al, na realidade, porOm, os motivos sao mais cOmplexos O trabalhador, dife―
rentemente do aclonista, vlve em associacao diaria c imediata com a empresa. Is―

so, cm si, constitui um incentivo a ldentificacao; o indivrduO passa a considerar―se

como homem da lBM,da Corrling Glass ou da Sears.O elemento de compulsao
na associacao dirninuiu c, com isso, a barreira a identificacao. A cmpresa indivi―

dual procurou maド irnizar o rendirnentO dos prOprietarios.A maxirnizacaO dO rendi_

mento pecuniario de pessoas distantes e presumivelrnente abastadas nao era 0 0b_

iCtiVO COm O qual o trabalhadOr comurn, dada a natureza humana, teria probabili―
dade dc identificar― se. QuantO mais ambrguOs e menos visivelmente egorsticOs Os
ObieuvOs da tecnoestrutura,ltanto menos niidamente cles estao em cOnlito com a

l Cap■ulo XV
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ldentificacao do trabalhador A segura,ca comparativa da pos19aO e O carater fisica―

mente nao espinhOso e ocaslonalrnente interessante dos processos tecno16gicos
modemos tambOm diminuem as barreiras a ldeniicacao.

De fato, a motivacaO dO trabalhador de prOducaO ё uma rnistura de compen―
sacaO pecuniaria e identificacao. Essa rnistura varia muito com as circunstancias da

indistria e da fi111la.Se ё elevado o salanO,interessante o trabalhO e grande a segu―
ranca da pos195o,e Se a irma parece razoavelmente interessada em Outros obeti―
vos alCm do ganhO maxirnO de dinheiro para os acionistas ou para a administra―

caO, a mOtivacao O significativa. IDado o trabalho rOtineiro e tedioso da linha de
montagern, que esセ i suiCitO a constantes dispensas de operarios e aparentemente
宙sando sirnplesmente ganhar dinheiro, ё prov6vei ser menor a identifica95o・  Um
indiclo desse fato C o nimero menor de operarios de segunda geracaO__que se―
guem os pais― ―na linha de montagem

Essas diferencas renetem fortemente na cstatOgia da firrna cnl sua polrtica de
trabalho. Sc a ldentificacao fOr fOrte e puder ser reforcada, ela dirninuird as oportu―

nidades para os sindicatos. Estes tem chance apenas quando a lealdade para com
OS ObetiVOS da cmpresa C suficientemente fraca para habilitar o sindicato a cOnsc―
gul―la para scus pr6prios obietiVOS (Na linguagem cotidiana, lcaldade para com a
companhia nao deve cOlidir indc宙 damente com a lealdade para cOm o sindicato)
E pode―se aumentar a identificac5o substituindo os processos manuais pelos autO―
maicOs.Isso,numa s6 fase,reduz o nimero de trabalhadores sens～ cis aos ottet―

vos dos sindicatos e,aumentando o salariO,O interesse c o conforto ffsico,aumen―

ta, nos que peHllanecem, a tendencia a ldentificacao.2 com eSsa identincaca。 , as_
sociada a elirninacao dO poder dos sindicatos, o planaamento industrial torna― se

mais seguro. Os custos salariais saO previsfveis; naO ha perigO de reurada da fOrca

de trabalho durante uma greve. Seguc― se quc, rnesmo quc os processos automati_
cos saarn mais dispendiosos, a ldentificacao e O ap01o ao planelamento resultantes
poderaO tOrnd_10s compensadores. E宙 dentemente sao qucstoes de primeira impor―
6ncia para se aiuiZar das perspectivas das relacOcs de trabalhO no sistema de pla―
ngamentO.Voltarei a tratar do assunto em outros caprtu10s.3

4

Em seguida, ao passa111los para a parte intema, vamos encontrar os contra―
mestres, os supervisores e os empregados de cscrit6rio, de vendas c outros funclo―
nariOs cOstumeiros. Estes se fundem em scu perfrnetro intenor com Os tOcnicos, en―
genheiros, cxecutivos de vendas, cientistas, praCtistas c outros especialistas que

formam a tecnoestrutura Abm destes, no cento, encontram― se os executivos ou a

adrninistracao Ao movimentar―nos por esses crrcu10s internos, vemos quc a identi―

ficacao e adaptacao se tOrnam cada vez rnais importantes

Desaparecem as barreiras a identificacao. N5o ha sentido algum de compul
saO e, pOrtanto, nenhum entrave a adOcaO v01untaria dOs Obletivos da organiza95o
empregadora. Na cmpresa indi宙 dual, os homens, cm todos os nfveis, trabalham,
pelo menos em princrplo, para o enriquecirnento de outrem Conforrne se obser―

vou,csse naO o um ObicivO quc homens dc humildadc mOdia adotam facilmente.
Na companhia amadurecida,o poder passou para a tecnoestrutura. Quaisquer quc
Seiam Seus ObieivOS,naO pOdem ser e,conforme veremos,nao saO hOsis aOs de

2A IBM ё um bom exemplo Consegue e宙 tar bastante a organ12acaO Sindical
3 capFtulos XXIn e xxlv
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iCtiVOS da cmpresa aos seus Facilita― se assirn a ldentificacao; pOrtanto, a medida
quc nos movirnentarnos para o centro da tecnOestrutura, veremos quc a identifica―

95o c a adaptac5o se tomam motivac6es cada vez rnais fortes.
No tocante a identificacaO, Os Prof. Sirnon c March alegam que seria mais fOr―

te sc os membros vissem ou percebessem quc os ottCiVOS da organizacao eram
partilhados por seus participantes. Isso reafilllla a tendOncia quc acabamOs de des―

crever. Eles relaclonarn, a10m disso, quatro outras circunstancias quc induzem a
ldentificag5o:

1. Se o prestrgio dO grupo ou da organizacaO quc atrai a identificacao o gran_
de e amplamente percebido;

2.sc ha interacao frequente entre os indivrduos que f0111lam a organizacao;

3.se grande nimerO das necessidades do indivFduo O satisfeito dentrO da orga―
nlzacao;

4 se a competicao entre Os rnembros da OrganizacaO ё reduzida ao rninirno 4
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Os ultimos caprtu10s sugerirao― ―o prestrgio da Organizacao empresarial estaa decli―
nando, a grandc empresa continua a ser urn sfrnbolo de sucessO em nossa cultu‐
ra.5 Ela cmpresta esse prestrgiO a seus membros;Ob宙 amente O melhor ser funciO_
ndrio da General Motors Ou da Western Electric dO que ser um cidadao comum
sern ligacaO dessa natureza. A pergunta que dois hOmens automaticamente fazem
um ao outro quando sc encontram num aviao ou na R6nda Ci “com quem vOce
trabalha?"AtO que isso saa conhecido,o indivrduO naO ё nada.Nao pode ser c010_
cado nO csquema das causas;ninguOrn sabe quanta atencao,para naO falar respei_
to, merece, ou se O digno de qualquer cOnsidcracao. No entantO, se trabalha para
uma cmpresa muito conhecida―― O qucjる O uma boa recOmendacaO__。 b宙a―
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O切 euvOs dela cm lugar dos seus.

O requisitO de frequente interacao entre participantes O tarnbёm atendidO. Vi―
mos quc a tecnoestrutura O um mecanismo para a tomada de decis6es em grupO.
Tais decis6es resultam de intensa intera95o entre indivrduOs.6 Assirn, dada sua pr6-
pria natureza,a tecnoestrutura proporciona essc incentivo a ldentificacao

A tecnoestutura, e especialrnente nos cfrculos interiores, atende tambこ m a
grande parte das nccessidades dO indivfduo. Em tempos bem recentes, tornou― se
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moda, cmbOra nao obrigat6na ainda, ter O executivo alguns interesses nao_cOmer‐
das a patte da recr∽ o゙セmpeuta c:s潔「[ふr廿『織 漁∬習議:90cs dessa tendOncia a colecaO de arte a
ou halillonicas antigas; o apolo ao ba10 ou a campanha de cOntrOle da natalidade;
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POdemOs adnlitir quc, dentro da tecnOestrutura, os fatores que favorecem a
ldentificacao,dO mOdO cOmO fol especificada por SirnOn c March,tOnl curso livre.
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Repetindo mais uma vez, a tecnoestrutura coloca nos grupos o pOder de to―
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mente identificados com os interesses pecuniariOs do empresano. Do mesmo mo―
do quc esse otteivO desencoralava a ldenuicacaO,tambё m a rigidez do cOmprO―

metimento desencoralava a adaptacao. Na companhia amadurecida la h6 indica‐

950 de serem os obieiVOS menos ngidamente prescntos,achando― se eles dentro

do ambitO da tecnoestutura. C)campo para a adaptacao fica assirn acentuadamen―
te aumentado

A adaptacao,cOmO moivo,こ mais forte a medida que nos apro対 mamos dOs
crrcu10s internos da tecnoestrutura. Nisso, tanto a llusao comO a realidade do po―

der saO ma10res.()indivrduo tera raz6es cada vez mais fortes para sentir quc, ser―

vindo a organizacao,poderd alinh6-la mais inimamente a seus obiCuVOS.As deci―
s6es dos grupos nos quais ele participa terao urn raiO dc acaO mais amplo, c sua
posicao rnais alta na hierarquia contribuira para sua impressao de poder 9

A adaptagao, na cOmpanhia amadurecida, C tambOm refoKada pela tendon―
cia quase invariavel dOs indivrduos dc estreitar o universo de modO quc este coinci‐

da corn seus pr6p● os horizontes lsso O sobremodo importantc ()mundO do pro―
fessor O sua cscola ()mundo do pregador lirnita―sc aos membros espiritualrnente
mais marginais de sua congregacao; as alrnas dos que sc situam alё m dessa esfera

esEo abrigadas― 一n5o ern teona, mas em atitudes praticas__em cidadaos dc sc_
gunda categona。 ()mundo do burocrata O sua unidade, secao, agOncia ou reparti‐

caO; para suas prerrogativas e desempenho sente intensa responsabilidade, e pe10
resto do Goverrlo certa indiferenca, ressentimento ou mesmo desprezo. Nada C
6o lmportante para o professor de universidade como o departamento no qual ser―
ve A universidade ё um mundO distante, mais impessoal. Apenas os excepcional―
mente amりiciOSOS procuram inlul no mundo distante da Associacao da Lingua
Moderna. E nesses mundos circunscritos, nao nO mundo em geral, quc todo ho―
mem obseⅣ a a luta, a chicana, a duplicidade, o favontismo e as aliancas polFticas
quc, como as vO, realrnente irnportam. E C essc subuniverso quc ele procura aco―

modar a seus pr6prios obietiVOS. Ao desao do indivFduo de amoldar O mundo a
seus obetivOS, uma Providencia prudente acrescentou a ilusao de quc ele possui
uma grande capacidade para fazO-lo. Isso ё feito pela reducaO dO mundO de cada
indivrduo a um tamanho rnanaavel A adaptacao,cOmO mouvo,ica muito fortale―
cida cm resultado disso 10.11

Esses subuniversos na companhia amadureclda sao numerosos e, para scus
membros,passam a ser igualrnente grandes na、 lda. Para aqueles quc estao encar_

regados de contratar empregados, nada ё tao impOrtante como a poll●ca de pes―

9 0s textos modemos sobre administracao enfattm o efeito da parLcipacao一 ―e, portanto, da adaptacaO__sobre a
qualidade das decis6es e sobre a qualidade do desempenho dos paぬ cipantes ``O melhor planelamento reallza― se
quando os administradores tOm opo■unidade de contnbuir com os planos quc afetam 6reas sobre as quais ttm auton―
dade Uma boa maneira de se conseguir um conhecimento adequado dos planos― ―cOm O diVldendo extra de lealda―

de a eles――

`envolver o malor n6mero possivel de elementos da direcao no planelamento''KOONTZ,Harold eO'DONNELL,Cy■ l Essen"ols ofManagement Nova York,Mc Graw― Hll,1974p122
10 0 antlgo e bem conhecido prazer de conversar sobre neg6cios onjna― se dessa preocupacao que se tem com a co―
munidade imediata Aqueles que dela lazem parte paぬ lham da impressao de que somente seu mundo ё que conta
Somente aos estranhos ё que sua cOnversa parece proνinciana ou sem interesse
ll Essa tendOncia O de grande importancia no Governo, onde pequenas subd"isOes administraivas regularmente ad‐

quirern para aqueles que a clas se acham associados uma realidade maior que a宙 da e,com isso,arreglmentam fun‐

ciond● os diligentes, dedicados e engenhosos bem como sinceras lealdades buroctttcas Depols da Segunda Cuerra
Mundial, quando a c対gOncia de tese de Doutor em Fllosola para ingresso na Faculdade de Economia de Harvard es―

tava sendo satslelta por mem6has de gue“a, recebi um documento de vdias centenas de p`gnas sobre as operac6es
da unidade do Escit6no de Administrac5o de Precos, que estlvera encarregada do controle de precos de couro e de
solas e saltos de sapatos sinに tlcos O controle de precos desses produtos,confonne eu soube pelo relato, fora adminis_

trado com ene“〕a, intehgOncia e engenhol os saltos foram testados atO mesmo nos sapatos dos caneirOs de Was‐
hington e seus pre,os determinados de acordo com a durabllldade enao demonstrada A tese quase chegou a asso―
ciar o sucesso ou o fracasso na adn、 inistrac5o em tempo de gucrra ao sucesso ou ao lracasso dessa unidade da organi_
za95o de contrOle de precos Embora eu estvesse encarregado do contrOle, ndo soubera anteiorrnente da exlsttncia
dessa unidade ou de suas reallzac5es Tampouco a tese mencionava meu esc● 6●o, salvo como um ponto de libera‐

cao distante e geralmente obscuro
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soal;para os quc estao interessados em infoHHa95es,controles de dados c cOmpu―
tador,todas as demais ati宙 dades s50 secundarias;para os que se agrupam para de―
senvolver um nOvO produtO,nada ё mais importante.Para os advogadOs,O escnt6-
rio da consultona geral ё o ccrebro da empresa Para os contadores,C a contabili―
dade. Para os membros da secao de vendas, as vendas Tudo issO realca o papel
da adaptac5o.

6

Podc― se,portanto,concluir que a identificacao__a trOca voluntaria dos obieti―
vos de uma pessoa pelos obictiVOS preferiveis da organizacao― ―e a adaptacao__
a associacaO cOm a organizac5o na esperanca dc inluir para que seus obletiVOS sc―

lam maiS em conformidade com os seus― sao importantes forcas mOuvadOras na
tecnoestrutura, c sc acentuam cada vez mais nos crrcu10s internos. Isso se obscure―
ce porquc, a medida que passarnos para o crrcu10 intemo― ―ao que se denornina
alta adrninistacao――a cOmpensacaO pecuniaria se tOma generosa. Para Os exccu―
tivos de alto nivei na grande empresa,cla O,as vezes,espetacular Aqueles que rea―
genl apenas ao que ё visivel,associarn a motivacao conl essa alta compensacaO.

Mas, confOrme observamos anteriollllente, poucas coisas sao t50 certas quan―
to a ausencia de qualquer relacao rntima cntre a compensacaO c o esfor9o nOs crr_
culos intemos da companhia amadurecida.12 No cento da empresa, a compensa―

caO o apenas parte de urn sistema mouvaciOnal malor,quc admite tambOrn a ple―
na manifestacao da ldentificacao e da adaptacaO Trataremos agora, ap6s umas
breves palavras a tr恒 lo de resumO,dos obiCiVOS a quc ambas servem.

12 cf GORDON,R A Busin“ s Leαdeぉh"in the Lαtte Cο ,pο ra‖ On Washington,Brooklngs lnsitutlon,1945 p312
οtse9si c NEWCOMER,Mabel The Blg Business Execu"υ ο Nova York,Columbia Universi,PresS,1955 p 121 ct
seqs ArnbOs os autores chegam, corn efeito,a conclusao de que acima de dado nivel de cOmpensacao e suleita a ine‐
vitaveis excec5es,a mOtlvacao pecuni`na ё de importancia secundana,istO ё,aumentos ou dlrninuic5es em compensa―
ぃ。naO afetanam o esfOrco,como 16 sc alrmOu NO decorrer das entre宙 stas que teve com execuivos,W H Whヴ e
constatou que, conquanto fossem comuns as queixas contra os impostos altos,a maiona admitlra que elas nao tlnham
inluOncia sobre seus esfo鴫 os,Os quais,entretanto,j6se encontravam no m6対 mo The Execurυι Llre p 66 Vertam‐
bOm BARLOW,Robin,BⅣZER,Harvey E c MORGAN,」 ames N Ecο nο mics Bchαυiο r Or the Arrluent washington,
Brooklngs insttubon,1966
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O Principio da Cocだ ncia

E necessario agora r(3sumir e realllllar uma regra.A relacao entrc a sOcieda―
de em geral e a organizacao deve ser coerente com a relacao ente a Organizacao e
o indivrduo. Deve haver coerencia nos obietiVOS da sociedade, da organizacao c
do indivrduO, e nOs motivos quc induzem as organizacOes e os indivrduos a persc―
guirem esses otteiVOS.

Como sempre ocorre,em assuntos sociaiS,temos aqui uma matriz profunda―
mentc interligada E scguc― sc quc,se conhecermos os obletiVOs da sociedadc,tere―
mos uma onentacao nO tOcante aos obiCiVOS das organizac6es quc a servem e aos
indivrduos quc f0111lam estas altimas. c)reverso prevalece tambOm. Igualrnente, se

soubermos como os indivrduos saO mOtivados, saberemos tambOm como o saO as
organizag6es e tambё m o reverso.

Infchzmente na9 basta conseguir compreensao e estabelecer uma prova para
tracar urn princlplo E necessaria certa claboracao.

2

Em casos sirnples, a coerOncia na motivacaO da Organizacao e dOs indivrduOs
e nos obicivOS quc eles perseguem ё aceita como natural.Quando―― para recor―

rer a um exemplo antcnor__O senhor feudal era convocado a scus deveres nlllita―
res,ele,por sua vez,convocava os vassalos, que tinham obrigacaO de acompanha―
lo. A compulsao, disfarcada ou reforcada pela tradicao, mOtivava― os a ambos E a
compulsao, pOr sua natureza, cxigia que o senhor e o suditO aceitassem os mes―
mos obiedvoS.Se sc e対 gisse do senhor feudal quc exibissc o ma対mo ardOr mar―

cial,csse obietilVO teria tambё m que ser imposto a scus seguidores,caso contrario
seu obictivO Seria frustrado,como quase sempre acontece na hist6ria,por um cho―
cante contraste entre a coragem sanguinaria de um chefe c a cxtrema prudOncia
dos quc erarn por ele liderados.

O senhor feudal naO pOdia ser chamado para prestar scM9o juntamente com
seus homens a menos quc o poder, pelo qual era comandado, fosse colocado a
sua dispos195o, a fim de, por sua vez, exercer o comando sobre seus seguidores.
Como nao era pagO, ter-lhe― ia sido irnpossfvel, ou de qualquer modo financeira―

mente sem atrativo,induzir a prestacao de serv19os pela contratac5o dc homens as

125



126    o PRINCPIO DA COERЁ NCIA

taxas correntes. E fosse ele mesmo recompensado por seus serv190s, tena,mais cc_
d00u mais tardc, que ncgociar algum arranio merCenariO cOrn seus homens, mui―
to provavelrnente de partilharem todos cles os lucros de plhagem l Nao seria prO_
vavel quc lhe dessem poder para forcar a prestacao de ser′ icO pela qualia tinham
sido pagos, c talvez muitos naO servissem bem sem pagamento para proveito de
outrem Assirn, as circunstancias realrnente compelem a sirnetria na motivacaO e
nos obletivOS das organizacOCS e dos indivrduos quc as forrnam.

Essas regras prevalecem tambёm na economia do mercadO.O Obe'Vo accito

deSSa SOCiedade era maxirnizar sua riqueza e rendirnentos lsso media scu sucesso
E compativel com essc obelVO SOcial dever a empresa ma対 mizar seus rendimen
tos.E O cOmpat"el com essc obiCiVO da irma o fato de os indivrduOs pretende―
rem maxirnizar seus retorrlos pessoais. A sociedade olhava com desaprOvacao para
aqueles que se contentavam com rnenos do quc o maxirnO que podenam ganhar,
ou para as irmas que n5o ma対 mizavam scus rendimentos(aquelas quc eram mal
administradas)ou que ma対 rnizavam os rendirnentos de tal rnodO__por exemplo,
por melo de monop6ho ou fraude ―― quc irnpedia a sociedade de prOceder de
igual rnaneira. Assirn como a for9a mOtivava o senhor feudal e scus vassalos, tam―

bOm o rendirnento pecun16rio rnotivava tanto a fima como seus rnembros.

A companhia amadurecida,confolHle宙 mos,nao O cOmpelida a ma対 mizar
seus lucros,nem procede assirn.Isso,cm princFp10,lhe perrnite perseguir outros ob―
jetivos, o que proporclona alternativas semelhantes aos membros da tecnOestrutu―

ra.ContudO,a necessidade de coerOncia ainda prevalecc.Os obieiVOS da cmpre―
sa,cmbora liberados,tem quc estar em harrnonia com os da sociedadc e tambё m,
por sua vez, com os dos indivrduOs quc a forrnam. C)mesmo deve se dar cOm as
motivacOes.

3

Mais especincamente,。 s otteiVOS da companhia amadurecida saO um relexo
dos que sao visadOs pe10s membros da tecnOestrutura.E os ObietVOS da sociedade
econOrnica, posto que nela as grandes empresas tOm uma pos19ao dorninante, ten―
dem a ser Os da empresa Se,confolllle Virnos ser o caso,os rnembros da tecnoes―
trutura d5o grande valor a autonornia c ao nfvel rnfnirno garantido de ganhOs pelo
qual sc assegura cssa autonomia,esse serd o obiCuvO pnmacial da cmpresa A ne―

cessidade dessa autonornia e dos rendirnentos quc a sustentarn, por sua vez, serd
aceita ou ressaltada pela sociedade Se o crescirnento da cmpresa ё bOm para a
tecnocstrutura, o crescimento econOmico serd certamente um bem para a socieda―
de

O mesmo se da cOm outros obicivOS,C,pOr COnseguinte,isso prevalece tam―
bOm para o reverso Sc a sociedade da altO valor ao宙 rtuosismo tecno16gico e lhe
mede o oxitO por sua capacidade de atingir rapidO progresso tOcnico, este passara

a ser a meta da empresa c,portanto,daqueles quc a follllam.Como obeivo,po―
dera certamente estar subordinado a necessidade de manter um nivel minirno de
renda――serem os obicivOS da companhia amadurecida mais coleivos que singula―
res naO signiica quc todos tOrn a mesma prioridade.Ao contrario, o bem provavel
existir uma hicrarquia de obiCtiVOs. E dada toda a coerencia que se requer entte os

ObletiVOS Sociais, empresariais e individuais, nao ha raz50 0 priori para supor quc
as pnoridades serao exatamente as rnesmas para duas empresas diferentes.

l Urna pratlca naval estabelecida durante grande parte do sё
culo passado
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A rnesma coerOncia caracteriza a motivacaO__Os eStrm■ 10s que dispoem os
indivrduos c as Organizac6es a perseguirem obletiVOs. A compensacaO pecuniaria
C,atO certo ponto,um βstrmu10 extremamente importante para os inembros indivl―
duais da tecnoesttutura. Se nao lhes fOr pago urn salariO aceitavel e quc esperam,
naO trabalharao. Mas uma vez atendido esse requisito, a oferta de mais dinheiro a

um engenheiro, cicntista ou executivo pode resultar em pouco ou em nenhum es―
forco a mais,sobre宙ndo enぬo outta motivacao. Igualrnente,atO que sc atiniam as
exigencias rninirnas de ganhos da empresa, a motivacao pecunidna conlinuara a
ser forte.Acima de certo nivel,outros obicivoS passam a ser mais importantes.

A coerOncia O igualrnente necessaria nO caso de identificacao.(D indivrduO s6

se iden■ lca com os obeivOS da cmpresa se esta esiverideniicada,em seu mOdO
de ver,com algum otteivO SOCial importante.A cmpresa quc esta empenhada cm
desenvolver uma linha de drogas uteis cOnquista lealdade c esfOrco ern razao dO
OtteuVO SOCial a que seus produtos servem ou se considera que servem.Aqueles
quc esぬo empenhados nO projeto ou fabricacao de um vercu10 espacial idcntifi…
cam―se com os obiciVOS de sua organizacao pOrquc ela,por sua vez,csね iden●1-

cada com a tarefa cientrica de explorar o espaco ou com os altos obieuvOs p01lu_
cos dc ultrapassar os russos. C)fabricante de um ex6tico combustivel para rnisseis

ou de um disparador melhor para ogivas nucleares atrai a lealdade dOs membrOs
de sua cmpresa porquc esta scra considerada como estando prestando servicO a
causa da liberdadc. Julga― sc quc os seres humanos, cuia clirninacao essas armas
prometem,tOm uma tendencia inerente a abusar da liberdade.

Nao existe identificacaO semelhante sc a fi111la csta sirnplesmente empenhada
em ganいar dinheiro para o empresano e naO rei宙 ndica nenhuma outra inalidade
social. E digno de nota quc, quando uma cmpresa csta sOfrendo plhagens em
seus bens pelos elementos quc a controlarn,ela sofre ao mesmo tempo nitida redu―

caO nO mOral dos executivos e empregados. Todos os interessados recOnhecem
quc ela nao esta rnais servlndo a fins sociais de qualqucr natureza.

4

A coerencia na ldentificacao de indivrduos e da empresa com os obletiVOS so―
ciais C possivel porque do indivFduo as atitudes sociais, passando pela Organizacao,

corre o lo paralelo da adaptacao comO fOrca mouvadOra.O indivrdu。,conforme
宙rnos, serve a organizacao por causa da possiblidade de adaptar mais intimamen―

te os obletiVOS dela aos seus. Se seus obictiVOS renetem uma atitude ou visao sO_

cial particular, procurara fazer com quc a cmpresa sirva a essa atitude ou宙 saO. o
quc ё mais importante ainda,nollllalmente pensara quc Os ObicivOS que procura
servem a um prop6sito social.(Os indivrduOs tem uma capacidade notavel para li―
gar os prop6sitos sociais a tudo que sirva a seus interesses pessoais,como rnais pes―

quisas cientrficas, leis de zoncamento para restricOes de cunhO racial, fabricacao

das a111las lctais quc acabamos de citar.)Sc ele tiVer Oxito,a cmpresa,por sua vez,

levaぬ avante ou defendera esses ObieiVOS como sendo socialmente importantes.
A empresa toma‐se, assirn, um instrumento para atribuir uma finaldade social aos

ObietiVOS daqueles quc a foェ IIlam A finalidade social torna― sc, por esse processo
de adaptagaO,aqullo quc serve aos obicivOS dOS membros da tecnoestrutura.

Esse processo O coroado de muito Oxito em nossa ёpoca Muita coisa do que
se acredita ser socialrnente importante O, na rcalidade, a adaptacao de atitudes so―
ciais ao sistema dc obieuVOS da tecnoestrutura Nesse caso,vale aquilo em quc se
crO. Esses obletiVOS SOCiaiS,conquanto derivenl, de fato,dos da tecnoestrutura, sao
considerados como tendo uma finalidade social original. Por conseguinte,os rnern―
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bros da empresa, cm geral, e da tecnoestrutura, cm particular, podem identificar―

se corn a cmpresa na presuncao de quc ela esta servindO os ObletiVOs sociais quan―

do, na rcalidade, csta servindo os scus. Mesmo a mais aguda consciOncia social
n5o oferece empecilho, quando sc ongina na consciencia da pessOa c O identica a
da empresa.

5

O processO pelo qual os obicivOS SOCiaiS Se adaptam aos obeuVOS da empre―
sa c, finalrnente, a tecnoestrutura nao ё analitico nem cerebral Ao contrario, rene_
te o triunfo de uma suposicao naO analisada, mas constantemente reiterada, sObre
o pensamento. A tecnoestrutura csta principalrnente interessada na manufatura dc
bens e nO cOntrole e desenvolvirnento da procura desses bens. Obviamente O irn―
portante quc se dO a isso alta finahdade social; c quanto malor for a producao de

bens, tanto maior serd a finalidadc a quc a tecnoestrutura serve. Isso peIInite quc
o rnaior nimero possrvel de pessOas se identifiquc com a funcaO sOcial.

De um ponto de vista imparcial, nao se da faclmente uma finalidade sOcial a
cxpansao na prOducao de muitOs bens Mais cigarros causanl mais cancer, mais al_
cool causa mais cirrosc,rnais autom6veis causarn mais acidentes,rnu● lacOes e mor―

tes, c tambё rn mais tomada de espaco nas estradas c nOs estaclonamentos, bem
como malor poluicao do ar e dOs campos. O que se chama de alto padrao de vida
consiste, cm consideravel grau, cm arranios para e宙 tar o dispend10 de energia
muscular, aumento dos prazeres sensuais e malor ingest5o de caloria acirna de
qualquer necessidade numclonal cOntudo,σ  quase absoluta a crenca dc quc O au―
mento de producao o um ObietivO SOCial digno. E imposto pela presuncao, c essa
presuncao o individuo encontra,no curso nollllal dos neg6cios,rnil vezes por ano.

A situacao apresenta―se melhor porquc a producaO__O Produto Nacional Bruto
―― esほ メalta Ha cxcepCiOnal inelhoria porquc a producao esta mais alta dO quc
nunca. E questao de fo cOnsiderar― se quc o progresso socia1 0 Constatado pela cic―
vacaO dO padrao de vida. Nenhuma sociedade proporclonou antes um padrao dc
vida assirn tao elevadO como o nosso;por conseguinte, nenhuma Oぬ o bOa quan―
to cla Os econornistas da bem aceita fO ncoc16ssica d5o scu beneplacito a cssa
ldOia. Adnlitem quc o aumento do Produto Naclonal Bruto nao representa uma
medida perfeita do progresso humano, mas nao conferem suas bencaos a qual―
qucr outro ponto de vista. Os que chegam a qucstionar garantem sua posicaO nes―

sas questOes apenas como manifestac6es de excentricidadc interessante.

Ha OutrOs exemplos.Um planaamento bem sucedido ern areas de tecnologia
dispendiOsa e sofisticada exige quc o Estado financic os custos, inclusive Os custos

de pesquisas e desenvolvirnento, e garanta o mercado para os produtos resultan―
tes E importante,pois,para a tecnoestutura,que se dO alto valor social as rnOdifi―

cacOes tecno16gicas de qualquer espOcic. Ha cOncordancia nisso. Conseqtiente―
mente, o apolo do Estado a tecn010gia sofisticada passou a ser uma funcaO sOcial
consagrada.(⊇ uem precisa dar prOvas em defesa de seus argumentos sao os quc
se op6em a intervencao dO Estado a favor da aplicacao da energia nuclear para
fins pacfficos, c maiS ainda os que sc op6em as inOvac6es para fins rnilitares 2 Nes―

se caso tambこ m o obicivo SOCial ё resultado da adaptacao.Esse ё um assunto ob―
viamente importante,do qual voltarei a tratar.

2 Embora a tendOncia a esse questonamento tenha aumentado desde a pimeira ed105。 deste l"ro Na Opoca,mencio‐
nei o invesumento pabhco enl vlagens supersOnicas como sendo a19o acima da critca sodal
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Nao querO cOm isso insinuar quc todas as atindes sOciai,originam‐ se na tec―

noestrutura c em suas necessidades A sociedade tambom tem ottctivOS que radi―
cam nas necessidades^nら O relaclonadas com suas principais institu195es econOrni―
cas, c quc ela impOc a companhia amadurecida. Assirn como em outra parte, dc_
fendo apenas um processo de ida c volta A companhia amadurecida imp6c atitu‐
des sociais, assirn como tambOm responde a atitudes sociais. Jamais se conseguc
fortalecer a verdade com o exagero. Mas a verdade tambOm nao o menOr por ser
mais complexa do quc as proposicOes estabelecidas que defendem a sirnples im‐
pOnancia dOs obletiVOS e rnotivacOcs pecuniariOs.

Felizmente, cssa complexidade dirninui bastante a medida quc essas regras ge―
rais sao aplicadas na pratica.
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OS OttCtiυOs do Sistema dc PIanりαmentO

O membrO individual da tecnOcstrutura iden● lca―se com os ottcivOS da
companhia amadurecida do mesmo modo c pelo mesmo motivo quc a cmpresa
se ideninca com os obieiVOS que tOm,ou parecem ter para cle,uma inalidade so―
cial.E os membros procuram adaptar os obleivos da cmpresa aos seus,do que re―
sulta a empresa procurar acomodar as atitudes sociais a suas necessidades. Aquilo
quc se lulga unl s61ido o切 ctivO SOCial,portanto, こem parte renexo dos obetivOS
da cmpresa e dos rnembrOs da tecnocstrutura. Resta agora dar uma forrna concre―
ta a essas relagOes.Precisamos especincar os obieuvOs sOciaiS Com os quais a em―
presa c os membros de sua tecnoestrutura se identificam, bern como aqueles aos
quais, cm conforrnidade com suas necessidades, eles atribuem um prop6sito so―

cial

Cabe― nos lembrar mais uma vez que saO prOblemas que encerram certa novi―
dade Ao encarar― se a vida econOrnica de modo comunl,cles naO surgem. C)con―
sumidor sOberano tem deselos e necessidades que lhe s5o inerentes ou que,quan―
do muito,surgem por irnitacaO dO cOnsumo de scus semelhantes. Ele manifesta es―
sas necessidades e esses desaos ou a falta dcics por suas compras ou nenhuma
compra no mercado. Isso,juntarnente com a acao semelhante de outros,O o edito
social A ele,a empresa c todos os demais prOdutores reagem e,dado seu cOmpro―
meimento de maxim12ar os rendimentOs,fazem― no sem laitude ou escolha.A ir―

ma esb inteiramente subordinada ao edito social conforine o prescreve o consumi―

dor. Do mesmo modo, portanto, cstao as pessoas que forrnam a firma. Elas nao
irnpOem sua marca individual sobre os obiCiVOS da sociedade

Esta O tambOm uma f6rinula tranqtiilizadora A vontade social a quc a firrna sc

subordina C exercida, de forrna sirnples, partindo do piblico soberano para o scr―
vo empregado. A iniuencia Ou o poder dO segundo nao causa prcocupacao se O
leitor iulgar quc isso pode dirninuir o papel social de organizacOes evidentemente

inluentes e concebivelrnente onipotentes,como a General Motors, a Exxon, a Ge―
neral Electric ou a General Dynarnics,tera recebido corretamente o sentidO destc li―
vro e sera receptivo a seus argumentos Se suspeitar quc a Econonlia, conforme ё

convencionalmente ensinada, C em parte um sistema de crenca destinada menos a
revelar a verdade do quc a tranqulllzar estudantes e outros comunicadores quanto
a tendoncia benigna das disposicOes sociais estabelecidas,ele estara tambё rn certo.

Pois esse C o caso A crenca econOnlica moderna C o servo,em grau substan―
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cial,da sociedade quc a alimenta.E nao O o menOr de seus seぃo19os a essa socieda―

de instuir os iovenS quc, urn tanto sistematicamente, cxcluem a especulacao na
maneira pela qual as grandes organizacOes econOnllcas amoldam as atitudes so―
ciais a scus ins.Nem o menos importante o servico por ser prestado geralmente
de maneira inocente c em nome da verdade cientrica.Ao contrano,fOsse prepara―
do e pago,cessaria de ter tanto efeito.Os ardis da prostituta podem ser rnuito mais
profisslonais e superficialrnente irresistiveis do que os de sua cOmpetidOra ingenua,

mas um nimero rnalor dc homens sucumbe a csta`ltima.

2

Para qualquer organizacao, cOmO para qualquer organismo, o alvo ou obeti―
vo que tem uma ldOia natural de precminOncia ё a p“ 5pna sObrevivencia da Organl―
zacaO.IssO,plausivelrnente,O verdadeiro no tocante a tecnoestrutura.

O primeiro requisito para a sobre宙 vOncia da tecnoestrutura ё quc ela preserve
a autonomia, da qual depende seu poder de tomar decis6es. Isso significa, cOnfor―

me vimos,l quc ela precisa ter um mfnirno de lucro. O poder passa para a tecnoes―
trutura quando a tecnologia c o planeiamentO e対 gern conhecimento especializado
e decisёes de grupo. O poder pe111lanecera fi111lemente com a tecnoestrutura cn―
quanto os lucros forem suficientemente grandes para fazer os pagamentos costu―

meiros aos acionistas e para proporcionar um suprimento de pOupancas para rein―
vestimento. Se os lucros estiverem abaixo desse n"el, sera necessario apelar para

fomecedores externos de capital. Estes, por sua vez, podem fOllHular perguntas e
impor condic5es c,com isso,diminuir a autonomia da tecnoesmutura.E sc os divi―
dendos habituais nao forern cobertos, naO se pOdera cOntar inteiramente quc eles
pellllanecerao passivos;confOIIne宙 mos,as lutas pelo contrOle nas grandes empre―
sas ocorrem quasc exclusivamente naquelas quc esほ o sofrendo preiuizOS Ou Obten―
do ganhos escassos e irregulares.2

0s efeitos dos lucros baixos c altos sobre a tecnoestrutura n5o saO sirnOtricos.
Com lucros baixos ou prciuizoS,Cla se torna vulneravel a inluoncia extenor e per―
de sua autonornia. Mas acirna de certo nNQl,urn montante de lucros pouco ou na―
da acrescenta a sua seguranga. Essa autonornia, especialrnente das empresas mul―

to grandes, tem se tomado quase absoluta. Isso esclarece, por sua vez, a ldoia de
que a companhia amadurecida procura maxirnizar scus lucros. Pclo mais elemen―
tar calcu10 de interesse pr6prio, a tecnoestrutura O obrigada a c010car a prevencao

dos preiuttOS a frente do rendimento md対 mo.Os preiuiZOS podem destruir a tec―
noestutura ao passo quc os altos rendirnentos passam para outros 3 se,COmO qua―
se sempre acontece,a ma対 mizacao dos rendimentos provoca malor nscO de preiur―
zos,nesse caso a tecnoestrutura,como questao de interesse elementar,deve renun―
ciar a ela.4

l Capitulo VI

2H6。utra raz5o,e ra五 o forte,para se deselar proteger uma taxa mfnima de retomo Conquanto os fomecedor‐ de
capital tendam a reconhecer,pelo menos implicltamente,que a tomada de decis5o nas empresas modemas requer au―
tonomia――quc eles nao devem “interfeir' nas decis6es da administra,5o一 ―investlgac6es e estudos壺 o legibmos e
prOvocados por um retomo inadequado E a indisma de cOnsultona de administra゛ o,que e対ste em raあo dessas
oportunidades,acha― se a dlspOsi950 para tratar dessas tarefas Ela,por sua vez,coloca o pagamento,a posicao● o de‐

sempenho dos membros da tecnoestutura sob um escrutinio quc a maiona dos executlvos gostana de"itar
3“ Eles n5o recebem os lucros que podem resultar de algum isco que tomam,ao passo que sua posiφ O na imla po―
de correr algum nscO no caso de um pr● uiZO壺 Ho''GORDON,R A Businas L● αde、hlp in the Loce Co,っ o口 riοn

Ⅷ I評:IⅧ T'皿 Ъ ll脇£ 協 e and GЮ
路 "圏 鴨嗣 1'記割 搬 摺 卜謂 認 議 ,晴謁48‐ 53,e Robin Ma面 s(The Ecο nomic The●ッ of`Manage

acentuam a imp。 だncia de um nivel mOdo de“ ndimentos,embora nao de mOdOぬ o forte como aqu1 0 Proた ssor

」

卜

Ｅ

Ｅ



卜

韓

・ 亀

OS OB」 ETⅣOS DO SISTENIA DE PLANEJAMEM0    133

A necessidade de proteger um nlvel rninirno de rendirnentOs tera, pOr sua vez,

lrnportante inluencia sObre o planaamento industrial Conquanto sela desaδ vel

obter os resultados planaados,serd ainda mais impOrtante evitar desastres nao pre_
vistos. O primeiro C agradavel,aO passo quc o segundo pode ser fatal Muito mais
irnportante que um bom preco C a protecao cOntra a queda de precos.Ainda mais
irnportante que uma forte demanda de produtos ё a protecao cOntra uma refeicao
em grande cscala Voltarei a tratar do efeito da necessidade de cOntrole dos
precos e da demanda nOs trOs pr6対 rnos capFtulos, e veremos, depois disso, quc o

relacionamento da companhia amadurecida com O Estado― ― scu apoio as medi_
das para regular a demanda agregada e scu forte encoraamento ao financiamento
da tecnologia cara― ―decorre do mesmo esforco para cxcluir qualquer ameaca aos
niveis minirnos de lucros Ver― sc―d que considerac6es semelhantes sustentam a po―
1lica trabalhista modema

3

Se prevalece o pnncrplo de cOerOncia, a autonomia da tecnoestrutura deve
ser um obeivO da polfica social e,como um momento de renexao sugenra,cla
Oe

A doutrina do sistema de planel,mentO acentua fortemente scu carater ineren―
te e funclonalrnente independente E o sistema da iniciativa priυ ada 」ulga―se que
um grande abismo separa o Estado da irrna pnvada Apenas nos casos mais raros
ё que a teologia consagrada aprova alguma acao restritiva sobre essc abismo
Em nada o Onus da prova C taO fOrte como nas medidas― ―para prover padrOes

de seguranca nos autom6veis, de propaganda de produtos falillacOuticos, de pe―
sos de cmbalagens, de pretens6es sanitanas cOm relacao a cigarrOs__quc envol
vam a regulamentacao, istO ё, a intervencao p`blica na autonornia da empresa in―
dustnal

Os fundamentos sobre os quais se defende essa autonornia saO palpavelrnen―
te ilus6rios Afirrna―se que nada deve interfenr na operacao independente do meca―
nismo do mercado ao qual a filll:a esta subOrdinada A reahdade nO caso da cOm
panhia amadurecida,conforrne ja vimos suficientemente,ё quc os precos sao subs_
tancialrnente controlados pela firrna c esta coninua a cxercer inluencia sobre as
quantidades que sao compradas e vendidas a csscs precos Os imperatvos da tec―
nologia e do uso de capital nao perrnitem quc a filiHa se subordine ao mercado, c

a companhia amadurecida, longe de ser organicamente separada do EstadO, exis―
te,como logo veremos,somente ern associacao rnima com ele

Nao sendO claramente distinguidas as ra20eS reais de ser a autonornia necessa―

na,o poder do mercado e a alegada separacaO prOfunda e inerente entre a iniciau―

Va pnVada c o Governo sao apresentados ern scu lugar Ambos saO artigos de fё
E um tributo ao poder de adaptacao o fatO de ela poder obter atitudes favoraveis a

autononlia da tecnoestrunira que tem uma relacao tao insignificante com a realida―

dc.

E ninguCm pode duvidar quc as a五 柚des sociais exigidas fOram asseguradas

O direito da tecnOestrutura a autOnornia, e mais que incidentalrnente aos ganhos
quc a garantem, O completamente aceito AtO muito recentemente, nenhum candi

Kaysen enuncia a mesma conclusao: ``conquantO a inna no mercado altamente compettlvo こ forcada a procurar a
obtencao de lucros m6対 rnos, porquanto a altematlva ` um lucro insullciente para assegurar a sobretllvOncia, a finna
no mercado menos compettlvo pode escolher entre procurar a obtencao de lucrOs maxlrnOs e sabsfazer― se com algum
rendimentO ocelt6υ el e procurar outros objetlvos'｀ Em The Cο pora“ On in Modern Society MASON、  Edward F.
coord Cambndge,HaⅣ ard Universi,Press,1959 p 90
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dato a cargo p`bhcO apresentou uma platafolHla de regulacaO mais ngorosa dOs
ncg6cios. Somente quandO se velo a compreender a base fraudulenta da reivindi―
cacaO de autOnonlla O que se comecou a faze l。 ,c aindaぬ O poucos os candidatos
quc o fazem Exercern forte apelo sobre a maloria dos polfticOs as tentativas de fa―

zer o Governo deixar em paz as empresas,cspecialrnente quanto a medidas quc vi―
sam conter a aquisicao de arrnamentos, regulamentar as cOmpanhias aOreas ou
construir estradas que sirvam ao sistema de planaamento.Quase ninguё m cOntes―
ta a necessidade de um nfvel adequado de lucros, sendo este, de um mOdO geral,
o quq qucr quc a fiHHa cstaa ganhand。

E muito mal compreendido o medO da regulamentaca0 0icial Para a cmpre―
sa md宙dud,O EdadO era uma ameaca l:輩

8盤 :1::。F鷺 籠

=は

,ヽ獄 施mentacao do Estado para proteger seus
quc a companhia amadurecida esta obtendO bOns lucrOs e disp6e de um sistema

蝦 憔 i羅 鶯 維 警 継

鴫∬ 搬 鴬 消 鷺識 器 鳳 簾
15o se pretende fazer nenhuma interferen―

cia. ``Por quc estao eles taO preOcupados?'' indaga cle. ``NaO ha divida quc estao
ganhm“ mtto d品針ぴ 'Nお ¨

111朧 卿 λ轟 冊 機 謝
mais importante que seus lucros, algo qu
sua autononlia 5

4

Urna vez garantida a seguranca da tecnoestrutura por um nivel rnfnirno de lu―
cros, ha enぬ Q certo grau de escOlha quantO aos obietivOS. H6 poucas dividas
quanto ao obeivo a ser enfaizado:sera a maiOr taxa possivel de crescimento da
empresa,tomando― se por base as vendas.

Esse 1 0 o切eivo que mais se presta ao interesse da tecnoestrutura.A expan―
saO da prOducaO significa expansao da pr6pna tecnoesttutura. Tal expansao, por
sua vez, significa mais empregos com mais responsablidades c, portanto, mais pro―
mocOes e mais compensac6es.

“Quando um homem toma decis6es que cOnduzё m a uma bHlhante expans50,n5o s6
cha novas oportunidades como tamblm recomenda a si e a seus colegas cOmo candi―
ぬos esp“ dmente ad∞md∝

"●
試ettLλ

厨:吾 iil為蟹Ⅷ
Sc:眉

星
e:し

艦癬da empresa significa aumento da altura d
vos,e innacao das cOmpensac5es inanceiras e de poder disponfveis no topo''7

0 paradOxO da motivacao ecOnonlica modema ё quc a maxirnizacao dOs lucros cO_
m00beiVO exige que o membro indi宙 dual da tecnoestrutura subordine seus intc―
resses pecunianos aos do aclonista distanto e desconhecido Em contraste, o cres―

cimento,como o切 euvo,O cOmpletamente compativel com os interesses pessoais e
pecuniarios daqucles que paぬ cipam das decisoes e dingem a cmpresa. O leitor
perceberd mais uma vez o quanto a maxirnizacao dOs lucros deve ser importante
para a defesa da teoria econOmica tradiclonal e especificamente para a teoria do

5」

`teci conslderacoes algo relacionadas a isso emハ "θ "can Capit●
力sm:Tha Concept Or Cο unte″αiling Pοωer Ed
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mercado Seu uso sobrevive em compcicao com Os ObeiVOS que renetem o pr6-
prio interesse daqucles que se acham imediatamente envolvidos.8 As provas empFn―

cas estao em harrnonia com a hip6tesc aqui apresentada Monsen, Chiu e C001ey
compararam os ganhos das grandes companhias, durante os anos que decorreram
de 1952 at0 1963 inclusive,cm quc havia pleno controle da adrninistracao(lstO o,
tecnoestrutura), com Os ganhos daquelas em quc havia substancial interesse dos
propnetariOs.()retomo do capital investido nas fi::Has controladas pela administra―

950 era substancial e frequentemente rnais baixo 9
0 crescirnento da fima serve a outro importante prop6sito da tecnoestrutura

E a melhor protecao cOntra a dirninuic5o dos neg6clos Para a filina com um pe―
queno contingente de administradores e supervisores e uma grande massa indife―
renciada de operariOs, uma dirninuicao na prOducaO naO apresenta grandes dificul―

dades. Um aviso dispensando os operarios o O suficiente: quando houver necessi
dade seraO chamados de volta Aqueles que cxpedem o a、 iso n5o ficam pessoal―

mente envolvidos
Com o surgirnento da tecnoestrutura, qualqucr dirninuicaO da producaO tOr_

na― se muito mais dolorOsa c preludiCial Nao se pOderaO reduzir os custos despe―
dindo― se sirnplesmente os operariOs, pOis a tecnoestrutura ё responsavel pOr uma
substancial parcela dos custos totais. Se pellllanecer intata,a filllla terd uma pesa―

da carga de despesas gerais na forrna de uma organizacao em parte inativa Na tec―
noestrutura, os homens ttabalham em grupos E nao se pOdem dispensar grupos
inteiros. A dispensa de indivrduos__Ou sua retirada voluntana em resposta ao dc―

semprego que eles faclmente percebem― ―praudica a eficiOncia do trabalho dos

que ficam Alё m disso, as decis6es sobre resmcOes sao tOmadas dentrO da pr6pna
tecnoestrutura c envolvem scus pr6prios membros. Nao tem a agradavelimpessoa―
lidade quc sc acha associada a dernissao de alguOm quc estela a uma distancia
maior ou que pertenca a uma classe social diferente

A cxpanぬ o evita todas優 憲〕s conin`pncias dengradaveis POder evi6-las iuSul―
ca atO mesmo uma cxpans5o comparatvamente n5o― remunerativa.・ Esse 1 0 signifl―

cado da declaracaO, que frequentemente se ouve de quc os neg6cios sao feitOs,
naO ern razaO de lucros,porOm“ para manter a organizacao unida''. Pode ser uma

conduta altamente raclonal.1°

5

O crescimento da ima como obeuVO da tecnoestrutura O fortemente apoia―
do pelo princrplo da cOerencia.Nenhurn outto obleivo socia1 0 rnais fortemente ad―

rnitido quc o crescirnento econOmico Nenhum outro teste de exitO sOcial tem uma
aceitacao assirn quase unanime quanto o aumento anual do Produto Nacional Bru―
to E isso ё verdade ern todos os parses desenvol宙 dos ou subdesenvolvidos,selam

8 0 Prof Peterson argumentou(｀ C`orporate Control and Capitansm.' In Qυα7tF″ソ」οumal o/EcOnOmics v 79 n° 1

fevereiro de 1965 p 11)que a necessidade de lucros para hnanciar o crescimento sign16ca que e対 ste prabcamente
pouca diferenca entre o crescimento como obletVO e a ma対 mレacao de lucrOs tambё m como obletVO Naoこ esse O

caso Conquanto、 se se espera um tempo suicientemente longo、  se possa descob● r mais cedo ou rnais tarde uma cs―

tratlgla fala2 e Outra que wNe melhor a seus ins,o teste exato l ex onte e n5o ex post a cOnduta Precos vendas cus‐
tos e outras diretrlzes para ma苅 mlzar o crescimento difeirao,dentro de qualquer tempo dado、 daqueles que宙 sam ma―
対mセar os lucros Tampouco serao ma珀 mlzados os lucros se,como no caso da tecnoestrutura houver razao especial
para minlm2ar os nscos
9 MONSEN、 R」oseph,CHIU,John S e COOLEY,Da宙 dE `.The Effect of Separaton of Ownership and Control on
the Perlonnance ofthe Large Firnl'' In:Ouarerlッ 」οurnal o/Economics v 82.n° 3,agosto de 1968 p 435 etseqs
l()SegundO outo ponto de oista, a medida que a tecnoestrumra cresce. a proporcao da forca de trabalho que deve ser

tratada como custos fixos tambこ m cresce Mas C um upo especial de custos Dlferentemente da maquinana ou da fabn_
ca,ela se desintegrara se naO fOrinteiramente empregada
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eles comunistas,socialistas ou capitalistas. Desde a Segunda(3uerra Mundial,0」 a―

paO tem sidO considerado uma sociedade bem sucedida cm virtude de sua taxa
muito alta de aumento do Produto Naclonal Bnito O mesmo acontece com a Ale―
manha c,durante a malor parte do periodo,com a Franca.AGぬ ‐Bretanha,com
um aumento muito menor,tem estado pengosamente pr6対 ma de ser um fracassO.
Os paises comunistas tenl sido os rnalores ou os rnenores rivais dos paFses naO_cO_
munistas de acordo com seu malor ou menor aumento de producaO. Ha diferen―

cas de opiniaO entre Os estudlosos cOmunistas e os nao_cOmunistas sobre a vahda―
de das estatisticas e dos conccitos quc, nos dois mundos,se cmpregam para medir
o crescirnento econOmico. Nao c対 ste, entretanto, desacordo sobre a v91ldade do
pr6prio objetivo. Igualrnente, concorda― se agora quc antigas culturas― ―India, Chi―

na c Pё rsia(o lra mOdem。 )一 devem medir scu progresso rumo a ci宙 lizacao pe10

aumento percentual de scu PNB. Os pr6prios estudlosos desses parses saO Os quc
mais insistem nisso.

Dada a concOrdancia de ser o crescimento econOmico um obieuvO SOCial,o
ObeiVO da tecnoestrutura tem um forte proposito social.Seus membros pOdem
identificar― se com ela, seguramente cOnscios de quc esほ o servindo a uma finahda―
de maior quc a deles. Eles procuram promover o crescirnento da fima. IssO promo‐

ve o crescirnento da economia. A identifica95o, cOnoo motivacao, refOrca o interes―

se pr6prio associado a essa expan壺 o.

Surge inevitavelrnente a questao:aに que ponto o crescirnento cconOmico,co―
m00bieivO social tao generalizado e decantado,renete a adaptacao?Renete uma
necessidade social original? Fol imposto a sOciedade pela tecnOesttutura? Nao se
pode responder cate9oricamente a essa pergunta lndubitavelrnente a enfase sobre

o crescirnento econOmico estd em parte fundada na antiga d aparentemente scm―
pre inadequada producaO de bens pelo homem.E,nOs tempOs rnodemOs,O cresci―
mento tem sido a pnncipal terapia para o desemprego ll O crescirnento econOmico
tambOrn facilita muitos problemas de alocacao na ccOnonlla: O muito mais facil en_

contrar recursos para a educacao ou para Os pobres, retirando― os de uma prOdu―

caO aumentada, do que subtraindo―os do padr5o de vida c対 stente. Mas, cOmo
sempre, devemos manter―nos atentos a uma inluencia que se manifesta em dois
sentdos.A aceitacao dO crescimento econOmico como obieiVO SOCial COincide es―
treitamente com a subida aO poder da companhia amadurecida e da tecnOestrutu―
ra.E esta ulima tem toda raあ o para lulga‐ 10 cOmo um obleivo social.Ela naO dも _

cute os mё ritos desse otteivo.COmO sempre, procede pela presuncao macica.

Que outr0 0切eiVO podena ser sOcialmente tao premente?12

6

Associado ao crescimento,como obieiVO da tecnOestrutura,csta o宙 山 。sis―

mo tecno16gico Este tambOm serve as necessidades dos rnembros da tecnoestrutu―
ra.Tecnologia progressiva significa cmpre9os e promocao para Os tecn61o9os A c。 」
pacidade de expansao depende tarnbこm bastante da capacidade de inOvacao. E
pela inovacao tOcnica, real ou sirnulada, quc a fiIIIla mantOm e recruta fregueses

para seus produtos e対stentes e se expande para produzir novos. Essa capacidade

ll Frequentemente, nos paises∝ identais,o nimero de desempregados l citado como medida do O苅 to ou malogro do
sistema lsto, porOm, para quase todos os estudiosos, こapenas a indicacao de prOducao insuiciente Dada uma maior
taxa de aumento no PNB―― uma cconomia mais bem sucedlda,segundo esse padrao一 ―o desemprego ou a maior
parte dele desaparecena
12 0 1eitor a procura de venicacaO tera um meio notavelrnente facil de satlsfazer‐ se nesse ponto Necessitara apenas de
examinar o tom donlinante das cribcas ortodoxas das phmeiras edlc5es deste livro
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de inovacao 1 0b宙 amente importante para manter ou cxpandir a pa由cipacaO da

fil11la nos neg6clos de amamentos, do espaco e outros,com alta dinarnica tecno16-
gica. Essa inovacaO, pOrOm, tende tambOm a proletar― se por seu pr6prio direito

Do mesmo modo que no trabalho cientFico de uma universidade,confere― se prestr―

gio aos praticantes bem sucedidos; O um obietivO COm O qual os homens pronta―

mente se identificam Nisso tambOm o princrpio de cOerencia nos leva a considerar
as atitudes sociais. E aqui tambOm vamos encontrar o aυ an,o tecno16gc9, cOmO

翼

aざ
柵 ξ施吼 ∬ 鑑 li網

淵 紺 モ繰 [iildo,ques● onando― se a santidade da famflil

dO progresso tOcnico

O宙rtuosismo tecno16gico pode ser um obleivo da tecnoesbmtura somente se
naO preludiCa urn nivel rninirno de ganhos.Dados os custos e as incertezas associa―

das a pesquisa c ao desenvolvirnento, isso pOde acontecer faclmente Por consc―
guinte,tern― se que abandonar esse obletivo ou ttansferir para o Estado os custos e

os nscos quc o acompanham Quer iSSO dizer, tem se que prOCurar o amparo go―
vemamental para esse desenvolvimento especric0 0u para a pesquisa cm que este
se ap6ia Dada a alta finalidade social athbuFda as rnudancas tecno16gicas,cssa so―
cializacao dO desenv01vimento O fortemente consagrada A adaptacaO― _a aceita―

caO dO avanco tecno16gico como obletivO SOCial― ―preparou para isso o carninho

Tampouco se precisard dar atencao sObre se esse invesumentO de recursos em de―
senvolvirnento tecno16gico e concornitantemente cientifico 1 lrnportante cm rela―

caO as altemaivas Nao ha necessidade de medir as vantagens das realizacoeS es―
paciais contra o auxllo aos pobres Na nanreza da adaptacao bem sucedida, pre―

sume― se novamente a virtude absoluta do avanco tecno16● co.

7

Tem― se que fazer agora uma concessaO a OrtOdOxia aparente Uma taxa de ga―
nhos que perrnita, a10m e acirna das necessidades de invesumentO, um aumento
progressivo nas taxas de dividendos sera regularrnente um obeuvO da tecnoestru―

tura Esse retomo nao deve ser realizado por rneio de precos que prejudiquem O
crescimento Nada melhor sugere a pnmaぷ a do crescimento como obeivo dO que

a veemencia cOm que se condenana comO prduca insensata nos neg6cios o sacrifr―
clo do crescirnento para favorecer os lucros Os riscos tomados para conseguir um
retorno mais elevado――C axiomaticO__naO devem preludicar o nivel basicO dOs
ganhos. Contudo,a tradicao herdada da fiIIIla empresanal assOcia o sucesso ao nf

vel crescente de ganhos obtidos. E as atitudes sociais, no todo, cntendem tal rne―

lhoria nos ganhos, no decorrer do tempo, como indicacao de um s61ido servico
prestado a cOmunidade Ademais, se por um lado naO ha amcaca para as malores
empresas do sistema de planelamento, por outro lado para as de menor porte um
nfvel crescente de ganhos auda a garantir a administracao cOntta o pengO de uma
tomada do poder por outro grupo Possuidores de acOes de preco baixo, quando
insatisfeitos, podem ser convencidos a vendO― las A defesa contra cssa possibilida―

de O a rnelhoria dos ganhos e dos valores

Urn nfvel seguro de ganhos c uma taxa maxirna de crescirnento compativeis
com a provis5o de rendirnentos para os invesimentos necessarios cOnsitucm os
ObiCiVOS pnmaciais da tecnoestrutura (D virtuosismo tecno16gico c uma crescente
taxa de dividendos sao secundarios nO sentido de que nao devern intervlr nos dois
primeiros obeuvos mencionados.Ap6s terem sido aungidOs esses ins,cxistem ain―

da outras oportunidades para uma variedade dc outros obletivos rnenores.Estes
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estaO stteitOS apenas a limitacao de que nao devem intewir nos dOis obleivOs pn_
maciais. Em sentido algurn sao menOs raclonais ou legrumos Mas cOmo esses ou―
tros obieivOS ameacam as vezes os ganhos minimos e nem sempre conmbuem pa
ra o crescirnento da filllla,sua funcao passa a ser circunscrita

Construir uma comunidade melhori melhoria do ensinoi rnelhor compreensao
do sistema de livre iniciativa; um ataquc efetivo aos males cardracOs, ao enfisema,

ao alcoolsmo, ao cancro duro c a Outras mo10suas gravesi pamcipacao no partidO
po11● co escolhido, e renovada enfase as obseⅣ ancias religiosas regulares, sao to―

dos exemplos desses outros obictivOS Alguns deles poderao tambom servlr aos ob―

letiVOS pnmanos e secundariosi cOntribuem para aqulo que se designa comO ima―
gem sadia da cmpresa c,assim,aludam o recrutamento e o moral dos trabalhadO―

res,cvitando impostos nao bem_vindos ou cultivando uma melhor atitude dO pubh_
co para com os produtos lsso, porOm, nao O necessano para lusuiCar a ati宙 dade
Resta que siⅣ a aos obeivoS quc a tecnoestrutura(c a sOciedade)cOnsideram
bons e que naO este,arn em COnlito com outros rnais elevados.

6」 踊 ↓:ξ鼈 胤 T肥 漁 T器 3∬諄 e蹴醗
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um erro Enquanto for claramente reconhecido scu papel subordinadO, inclusive
as lirnitacOes impostas pelo custo, representam uma cxpressao perfeitamente plau―

s"el dos obleivOs dos membrOs indi宙 duais da tecnOestrutura c,assim,coleiva―
mente, da companhia amadurecida. O quc O chamado de ``cOmpanhia social'' o
uma manifestacao 16gica da companhia amadurecida e da mouvacaO de seus mem―
bros No entanto, nao ё desprezfvel a funcaO dessa apresentacao espec,Osa dos fa―
tos e da ret6rica na afimacao de ObletivOs sociais

∂

Em qualquer opoca, os sfrnbolos do exitO nos neg6clos renetirao fielrnente o
sucesso na busca dos obeuVOS Correntemente aceitos Na segunda metade do so一
culo passado, o malor her6i folc16nco do sistema cconOnlico era o velho Rockefel―
ler Era a idade da empresa individual:dados os otteiVOS da cmpresa,ele fo1 0
mais bnlhante,porquanto ganhou rnais dinheiro quc qualquer outro

Em nossos tempos, nenhum homem abastado desfruta de distincaO COmpard_
vei nem a cstima se acha associada aos indivrduos; pela natureza da tecnOestrutu―
ra, cles estao ocultOs no grupo.A cstima estd associada a companhias E entre es‐

tas, o primeiro requisito σ um registro dc ganhOs filllles. Qualquer firrna que deixa
de satisfazer esse requisito ё destiturda de valor: sua administracao o olhada com
condescendOncia. Mais cedo ou mais tarde, atё  os funclond●os subordinados per―
qeberao a perda dO respeito p`bhco e a igualaraO pela perda do respeito pr6prio
A feicaO dOs empregados ferrOviarios de tempos recentes,conduzir― se-5o de manel―
ra relaxada e Ofensiva, revelando scus senlmentos de quc O mundo, cm geral, c
seus clientes,em particular,sao scus inirnigos Ou entao iraO para Outro lugar.

Dado um nfvel seguro de ganhos, as irrnas estimadas sao as grandes, as que
tem urn registro de realizac6es e crescirnento ou quc estao crescendo com especial
rapidez Cada vez mais a csuma csta assOciada a esta ilima E sc uma irrna tem
fama de inovadora tecno16gca, ё ainda conhecida como uma entidade dinamica.
Dar por diante passa― se a menclonar o registro de seus dividendos POuco se co―
nhece da vida, a menos que se tenha um sistema te6nco para interpret6-la Mas
pouca coisa ha na teOria quc naO pOSSa ser venficada na vida
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Os Precos nO SiStema dc PIanり arnen10

Evidentemente, a necessidade de manter a companhia moderna subordinada
ao mercado causa graves problemas a OutrOra cstimada disciphna da ccononlla
Mas em parte alguma as contradic6es sao taO manifestas e os problemas de ilogis―

mO taO melanc61icos como na teona de cOmportamento dos precOs. E cm parte al―
guma sao tao grandes as esclarecedoras recompensas da reahdade

A mancira pela qual se estabelecem os precos― ―aqu10 quc Os econornistas
sempre denominararn teoria do valor― ―foi atё tempos bem recentes o amagO dO
assunto Para nlllhares de estudiosos relutantes, umas poucas curvas de vaga lem―
branca descrevendo a interacao da oferta e procura para cstabelecer os precos fo―

ram durante muito tempo o unicO retOrno permanente dos investimentos na educa―

caO OcOnomica.Saa― me permitdo enunciar,mais minuciosamente,um argumen―
to anteriorrnente apresentado.

Ha muitO c対ste concordancia quanto a maneira, num mundo ideal, pela qual
os precos devem ser estabelecidos. O processo seria impessoal Nenhum indivfduo
ou irrna,por sua presenca ou ausOncia no mercado,tena O poder de afeta― 10 dura―

douramente Pudesse fazO-lo e inluenciaria os precos em seu pr6prio favor.Tal po―
der seria rnenor quando tOdOs Os participantes fossem pequenos em relacao ao mer_

cado do qual participassem.Seria rnaior sc houvesse poucos vendedores ou compra―

dores Ou apenas um deles No iltimo caso,o dos rnonopolistas, C o apogeu da in―
luencia impr6pna. Na lrngua inglesa apenas umas poucas palavras― ―fraude, sub―

versaO e sOdomia― ―tOnl uma conotacao rnaiOr de rnaldade naO_v101enta

Contudo, no mercado caracterrsticO dO sistema de planeiamentO existe ape―
nas um punhado de vendedores ()mercado automobilFstico naciona1 0 partilhado
por quatro firmas e dominado por trOs Os mercados dc alumfnio primano, cObre,

borracha,cigarros,sab5o e detergentes, cxplosivos,vidro,geladeiras,fibras de celu―
lose, cquipamentos fotograficOs, latas, rnaquinas de calcular, chocolate e de nume―

rosos outros produtos sao,cada um deles,dominados por quatro firmas I Quase to―

l No caso de todos os mencionados,as quatro innas maiores em 1972 possuiam 60%Ou mais do mercado Departa―

mento de Comこrcio dos Estados Unidos、 Bureau do Censo 1972 Census。 /Manu/aCtur“ ,Speciol Repο
",Cο

ncentro_

“

on Rα

“

οs in Manuractu"ng,(1975, Waler Adamsイ The St″ctu祀 げAme"can fnd“ 1″ 4a ed Nova York Macml
lan, 1971)mOstra cOmo esse controleこ ainda mais reforcado pela extensao dO cOntrole pelas gandes llrmas a merca―
dos diferentes.relacionados ou naO relacionados

139
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das constitucm exemplos da companhia amadurecida, na qual estamos aqul inte―
ressados Esse O o sistema de planelamento.

Toda teona rnicrOeconOnlica moderna reconhecc essa situacao do mercado
Sob o cognOme de oligop6ho, presume― se que tenha em sua formacao de precos
alguns dOs poderes de um mOnOp61io e dc algumas das restricOes da concOrrOncia
varias disposic5eS e convenc6es facilitam sua abordagem do ObichVO dOs monop6-
lios Podc haver, cmbora talvez raramente, certas negociac6es clandestinas sobre
precos para estabelecer aquele que for rnelhor para todos Ou deterrninada firrna

age como llder dos precos Ela calcula o preco que melhor sepυ ttrd aos interesses

de todos, presurnivelinente dispensando certa atencao especial a suas prophas ne―
cessidades As outras infalivelrnente a acompanham Ou, com base nO conheci―
mento comum dos custos e da procura,cada firma calcula e proclama O preco que
atenderd aos interesses da indusma Alustam―se depois as pequenas diferencas nas
tabelas resultantes A incerteza desses procedirnentos impede quc o preco do ohgo―
p6ho sela taO favOravel aOs participantes como O o do monop61io Existe uma ten―
dOncia tambOm para deix6-lo inalterdvel durante longos perrodos, visto que qual―
quer movirnento substancial podera provOcar o nsco dc Outros nao acOmpanha―
rem na alterac5o

Conquanto a concorrencia de precos nao sela cOmpatrvel com O interesse co―
mum de sc aproxirnar o mais posslvel dos precos c lucros de monOp6ho,e na ver―
dade O realrnente uma fonte de graves pengOs alternaivos,isso n5o signilca, na vi―

saO cOnvencional, quc a compedcao saa cxOrcizada A concorrOncia O inerente ao
esprritO dO cmpresariO Enl resposta a ela, o cmpresariO anuncia seus produtos e
negocia com eles com uma energia c agressividade ainda maior por naO lhe ser
perrnibdo reduzir os precos E por essa mesma raz5o, remodela, recondiciona e,

ocasionalrnente, procura melhorar seu produto, a firn dc atrair os consumidores de
produtos de seus nvais 2

Embora a teona de fOrmacaO de pre9os sob o oligop61io estela suleita a certos
aprimoramentos, nao l uma area de Economia especialrnente complicada. POr
mais dividas que o leitor possa ter sobre uma enunciacao assirn taO sirnples, O ex―
postO acirna consutui a cssoncia do quc hole se ensina

2

Nesta analise, a firrna ol19opolista,por rnalor que sela,perrnanece seguramen―

te Stteita ao controle do mercado Via de regra, desela maxirnizar seus lucros Es―
fOrca― sc O melhor que pode e, embora falhe c esse malogro tOrne seu desempe―
nho mais tolerdvel quc o de um monop61iol isso naO a tOrna menos suleita ao con―
trole dO mercadO Assirn, o gOnio da busca independente dc objetivos alternativos
―― de exercrciO de pleno poder sem relacao cOrn a moivacao do mercado__ 0
mantido scguramente na garrafa O oligop6ho descende certamente dq scus ante―
cessores concorrenciais, mas o preco desse feito C um tanto aterrador. E quc 0 011_
gop61io,a forlna prevalecente da organizacaO dO mercado industrial,O ineficiente e

nao devena c測 stir

Essa O a aniga conclusao cOncemente ao monop61lo Ele conseguc extrair
precos rnais altos em relacao aO custo do quc uma firma concOrrente ObtOm uma

2 ``A phncipal preocupacao de um Ohgopolista C com sua estrat`ga de vendas Sua inna se mantOm ou cai segundo

seu exitO em vender sem alterar os precos, numa simacao inteiramente diversa de todas as outras fo● nas de mercado
Sua simacao pode complicar― se porque os concorrentes nao icam de bracos cruzados enquanto ele d`o melhOr de st
os concorrentes copiarら o suas inovac6es cnaraO Outras inova95es e enfrentarao suas campanhas publicitanas cOm ou_
tras equivalentes｀ ' DORFMAN, Robert P"c“  and Martets 2a ed、 Englewood Chffs, Nova 」ersey Prentce― HaH,
1972 p 159

|
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nqucza que, por outro modo, pellllaneceria nas maos dO ёOmprador na fo111la de
pre9os mais balxos. E a contrapartida dos pre9os maiS altos ё um volume menor
de vendas e menor producao de mercadorias do que se os precos fossem aqueles
quc a fillHa concorrente teria de estabelecer. A mao― de_Obra c o capital quc nら 0
saO empregados devido a esses precos mais altos e consequentemente a uma pro―
ducaO menOr, dada a dirninuicao nas vendas, 桜)rn de procurar emprego menos
vantaloso algures. O oligop61io naO oほO infquo quanto o monop61io. Isso, cntrC―
tanto, nao O pOr faltar-lhe a,piracao e sirn pOr faltar-lhe capacidade. O oligop61lo 0

urn monop61io irnperfeito. A semelhanca do despotismo da Monarquia Dupla,3 0
salvo tao― sOmente por sua incompetOncia

Nao se evitarn eSsas sombnas implica95es na instru95o e nas discuss6es econO―
micas contemporaneas. Admite― se que o oligop61lo, e com ele as companhias que
follllam o sistema de planeiamentO,sao ecOnOmicamchte ineicientes.Concordan―
do―se corn isso, o aSSunto ё entao res01vido por outro acordo, geralrnente Ecito,

de que nada deve ser feito a respeito.Adrnite― se,finalrnente,quc aquilo que C inc―

ficiente em cada parte O eficiente no coniuntO. Isso nao parece muito satisfat6rio

em bases puramente 16gicas,mas tem― se de esperar dilculdades em conciliar uma
prenlissa crrOnea corn a realidadc.A literatura padraO revela prontamente a contra―

dicaO.

O Departamento de Comё rclo,como O de lembrar,cm um de seus ataques
ao analfabetismo em Economia, estabeleceu os requisitos para o eficaz estabeleci―

mento de precos,a saberi

“A“ o ponto em que o pre9o O alcancado por melos que naο  saam irnpessoais,atё  o
pOntO em que ou o comprador ou o vendedor possa ditar ou inluenciar a nxacao d。
precO,atё o ponto em que nosso sistema de contrOlar o uso eficaz dos recursos n5o es―
t(la func10nando aprOpriadamente"4

Como todas as grandes firFnaS pOdem ditar ou iniucnciar os pre9os, iSSO Significa
quc onde elas estiverern presentes a ccononlla nao funciOnard adequadamente.

Sem ter cOnsciOncia de sua acaO,O Departamento fez uma acusacao geral a cconO_
mia norte‐ americana, e se as implicac6es de seu texto tivessem sido inteiramente
compreendidas, o Secretario teria sido destiturdo dO cargo. Os livros― texto mais
destacados chegararn a mesma conclus5o subversiva.

``()s oligop61ios sofrem por serem particularmente rFgidOs e nao receptivos as cOndi―

90es do mercado. AlCm disso, saO praicamente forcados a dissipar recursos econOmi…
cos em propaganda c em vaHacё es esp● rias das caracterisicas de seus produtos ( )

O predominlo do oligop61o e do monop61io O um grave defeito no sistema de livre
mercado, em temos de organizacao da atividade econOmica.''5 ``Os males econOnll―
cos(do oligop61io e de outras imperfe190es do mercado)transcendem a mera questao
dos lucrOs monop01lsticos( )o estabelecirnento monopolistico e oligopolistico dos
precOs(¨ )traz distorcao a a10cacaO de recursos(ineficiOncia e n5o‐ recepti宙 dade)rneS―

mo quc as fimas envol、 ガdas tenham seus lucros extraordina● Os taxados ou abaixo da

concorrOncia"6 ``Para reduzir as imperfe190es da concorrencia O paFs tem que lutar
constantemente e manter sempre sua宙 gilancia''7

Pode― sc acentuar novamente o ponto pHncipal.A maior parte da producao in_
dustrial vem de grandes fillllas que possuem vasto poder no mercado.Elas sa0 01_

3 0 anigo impOno austrO_h`ngaro (N doT)
4 Do you Kη oω your Econοmic ABCt?Pdts αnd the Ama"cαn Economソ Depa●hmento do Comё rcio cbs Estados

Unidos,1965 p 13
5DORFMAN p 103
6sAMUELSON,Paul A Ecο nomics 10 a ed,Nova York,McGraw‐ Hll,1976p532
7 fbid,p 531
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gop61ios. POr conscguinte, o pronunciamento dos livrOs― texto O dc quc a ccOno―
rnia moderna O sObremodO explorat6ria nos pre9os que cobra, ruinosa c ineficien―

te na maneira pela qual emprega os recursos e desafiadora cnl sua necessidade de
reforrna. Depois,os rnesmos livros chegarn a conclusao de quc a ecOnomia moder―
na C em geral、 satisfat6ria. O desempenhO te6rico O ruirn,ja o desempenho cOletivo

麗議翻:胃rn巖種¬器 翼
鵡 r∬誦胤∫躍 盤

)dem ser cOnciliadas cOm Os resultadOs(ls―
to O, os ganhos de produtividade)sobre Os quais os p6priOs te6ricos concor―
dam.9,10

3

A polrtica gOvernamental que deriva da presente idOia de estabelecimento de
precos, no sistema de planelamento, envolve as mesmas contradic6es da teoria c

uma solucao mais Ou menos semelhante (D mOnOp61io C ilegal. N5o se presume
quc o poder do mercado assOciado ao oligop6ho ou a pequeno nimero dc empre―
sas produza,por princFpio, resultados diferentes Portanto,ele esta sOb suspeita sc―
melhante. Mas como C abrangente c na pratica parece servir muitO bem, nada se
faz nO tOcante a ele. Essa fuga ё entao disfarcada por muitas discussoes perifoncas
e pela tendencia bem cOnhecida quc tern todo debate erudito de obscurecer o as―
sunto,desde quc seia sufiCientemente volumoso

Nos Estados Unidos, desde 1890, o mal do monOp61io,antigamente afirinado
na lei comurn inglesa, foi fixado crn lci. Naquele anO, a lei de Sherman prOibia
combinac6es que restringissem o comё rcio e tachou de contraven95o ``monopoli―
zar ou tentar rnonopolizar'' qualquer comё rcio interestadual ou estrangeiro As leis

de Clayton e da ComissaO Federal de ComCrcio, do iniclo do Governo WilsOn, es―
tenderam a proib195o a casos especificos― ―discriminacao de precOs, cOntratos ex―
clusivos, aquisicao de ac6es de empresas concorrentes, deslcaldade n50 definida
――que pudessem dirninuir a concorrencia. E a legislacaO que se seguiu a Segunda

Gucrra Mundial―― a lei Cener― Kefauver contra fus6es――proscreveu fus6es entre
firrnas que pudessem promover rnonop6ho lsso pOs em vigor uma proibicao ante_
rior de cOmpras de ac6es,por uma firina, dc urn concorrente quc,por conveniOn―
cia,nao tivessc impedidO a aquisicao direta de scu ativo.

Todas as pessoas interessadas na aplicacao das leis antitruste concordam, em
princrplo, quc 0 01igop61io constitui uma forrna imperfeita de monOp61io. IssO atё

certo ponto teve accitacao nas decisoes iudiCiais. Em 1946, as grandes cOmpa―
nhias de cigarros foram processadas com exitO por acaO estreitamente paralela na

8 Ern textos recentes,o Prof Dorfman e o PrOf Samuelson tomaram‐se mais espec16cos em sua宙sao do desempenhO
econOmico Samuelson,que em edic6es antenores de seu hvro‐ texto prevlu uma taxa de crescimento de 4%, ``mesmo
se naO despertarmos''(EconOrnics 8 a ed,Nova York,McGraw― Hll,1970 p 816),agora conclui que“ ( )hd indl‐
g留
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teoha de mercado pertence ao que se chama de microeconomia Aqui prevalece o oligop61io, sendO muito grave o
problema de ellciOncia e desempenho O crescimento da economia como um todo C expostO sob a rubnca de macroe―
conomia,a qual trata dos movlmentos conluntos na renda e produc5o Nela nao se examinam os problemas de com‐
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quanto o comportamento do mercado c a conseqtente dlsttbuicao de recursos sob 0 01igop61lo selam rnuito infeno‐
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o ohgOpohsta,de ele manter os precos muito altos e ter um subcomprometmento com o capltal e trabalho,O evldente
quc ele faz uso efetvo do capitaL da Organ12ac50 e da tecnologa porque ё grande e,por ser grande,C tambom um oli―
gopolista Ninguё m pode pedir-lhe que sela oligOpolista para ins de invesimento de capital, organlzacao e tecn。 logia,
e pequeno e concorrente para ins de precos e eiciencia de disttbuicao E対 ste uma unidade nos fenOmenos sclciaiS,
que deve ser rospeitada
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fixa95o de seus pre9os,um aspecto habitual do estabelecirnento de precos nO oligo―
p6ho.1l E concOrda― se cada vez mais quc o oligop61io naO ё um caso cspecial, e

sim geral‐-O a estrutura de mercado do sistema de planaamento.A politica and―
truste que fossc

“aに os problemas da cxお tOncia e impOnancia dO pOder de mercado'' nao estaria “vi‐

sando apenas os fenOmenos marginais ou especiais,porCm os fenOmenos largamente
espalhados portoda a cconomia."12

A solucao, enttetanto, tem sido ignorar o oligOp61io.()mOnOp61lo 0 11egal. 0
ol19op61io, do qual se concorda ter as mesmas consequOncias, porCm com rnenos
forca,n5oO.Num caso paralelo,no direito penal,um homem que golpeasse forte‐
mente a cabeca do vizinho com um rnalho seria lulgado culpado dc agressaO. urn
homem que usassc un■ instrumento algo mais leve, ou tivesse uma mira fraca, sc―

ria lulgadO inOcente A razao nO caso do oligop61ioこ quc,na0 0bstante a teoria,ё

irnpraticavel acusar e processar一 se o domrnlo sObre o mercado for a prova‐ ――to―

do o setor de planaamento da economia.Admite‐ sc,oCaS10nalmente,que o dc―
sempenho sob o oligop61io, na realidade, nao estt em concordancia cOm o quc a
teoria nos leva a esperar.

``(Nao)podemOs( )predセ er a atua95o do mercado baseado em sua estrutura"

Talvez nao scia,ainal,ma.13

o connito entre a condenacao lcgal do monOp61o e sua accitacao de racto na
foI11la ligeiramente imperfeita de oligop61io 0 1agrante.Na vida real,confolille se

obseⅣou, こ obscurecido pela pr6pria exausti宙 dade da discussao quc cerca o as―

sunto e tarnbё m por muita atividade coativa que nao trata da realidade do poder
do ol19op61lo e do mercado, porom de atos que podenam prOmOvO-lo. IssO con‐
duz a outras contradig6es.

A lei ё muito severa no tocante a qualquer buria no estabelecirnento de pre―

90S,pOiS essa burla sirnplifica a tarefa dos oligopollstas de fixar os precos mais van―
taiOSOS para todos.E o Govemo examina atentamente as fusOes que possam ter o
efeito de aumentar o poder de mercado do oligopolista individual. O efeito mais
irnportante,portanto, O negar o poder de mercado aqueles quc n5o o tem ou quc
tOm dificuldadc em exercO-lo, ao mesmo ternpo que sc concede irnunidadc aos
queia O鯰 m.

Assim,as trOs malores companhias da indistria automobilFsica,como resulta―
do de longo e atento estudo de seu comportamento mituo dentro dos lirnites de
uma cidade, podem estabelecer pre9os que reletem scus interesses comuns, e po―
dern faze-10 cOm precisao,sem necessidade de consultarern― se. O processo 0 1cgal‐

mente seguro.Nao se mOdllcana muita cOisa sc as companhias pudessem,de fa―
to,consultar umas as outras e concordar sobre pre,os.

Um grupo de fomecedores menores de pecas ou material de submontagem
naO terd essa mesma capacidade de calcular as necessidades e intengOes mituas.
Podem ser tambёm mais numerosos一 quer isso dizer,teぬ o menos poder de mer―

cado.Se se tornassc conhecido quc,como reacao a sua pOsicaO mais fraca(e mais

ll Ame"can Tobaccο Cο mpα nν 17s Unた d Stares 328 US 781(1946)
12 KAYSEN,Carl e TURNER,Donald F An,魚 ぉ

`PO′
icy:An Econοmic ond L響′ハnalysls Cambndge,Harvard Uni‐

verstty Press,1959 p41 0 Sr Tumertornou― se depols Assttente do Procurador Geral encarregado da D"isao Ani‐

mste,Departamento de」ustlca dos Estados Unidos
13 fbid,p 61 0s autores,em certa parte(p 44‐ 45),vao anda mais longe sugeindo que``o obletvo pnmaclal da po11_
tlca anthste deve ser a li面 セκョO dO poder indeudo do mercado att ao ponto compaIVel com a manutencao de nl_
vels des● 6veiS de desempenho econ6mico'' Isso,naturalmente,lmpica que niveis mais altos do poder de mercado es‐
Eo associados a niveis mals altos de desempenho econOmico Em outras palavras,o poder do mercado pode ser so‐
clalmente cicaz A impreciぬ o一 econOmica e legal― toma― se total
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Do mesmo modo,sc uma grande e poderOsa cOmpanhia tem 40 ou 50%do
mercadO para O aco, produtOs qurrnicOs, drogas,veた ulos ou Outros artigos, c esね
expandindo vigorOsamente sua quota, a lei a cncara com benignidade. Mas se dOis
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uma vez,a lellsenta aqucies que possuem o poder de“ ercadO e se concentta na―
quclcs que tentarn possur-lo. Perseguc― se a forrna;isenta― sc a substancia.[)iscrirni―
namos contra aqueles quc, cOmo resultado de nimerOs e fraquczas, tem quc ern_
pregar mOtodos crus Ou claros para controlar scus mercados c a favor daqueles
quc,pOr causa de seu tamanho e pOder,naO cstaO sOb essa compulsao.
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r O mantida no lugar nao s6 pelos ecOno―
mistas como tambOm pelas icis dOs EstadOs Unidos e pelas decisoes de scus tribu―

nals
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mercadO e deixa imune a subslancia.14 MaS a quesぬ o quanto a razao pela qua1 0
poder de mercadO nao tem as tendencias hostis antigamente assOciadas aO mOnO―
p61io permanece em grande parte senl resposta e sem consideracaO na tcoria eco―

nOmica modcma.Assim pellllanecerd aセ quc os pre9os saam宙 stos em sua fun―

caO mOderna,cOmO instrumentos de planciamento industrial a servicO dos Obie■ ―
vos desse mesrno planeiamento.
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A cOntradicaO entre uma teoria de precos que condena a ineficacia dO sistema
um resultado qucこ aplaudido por sua cficiOncia O ou deveria ser problemauca Es―

sa ё a consequencia do pontO de vista ortodoxo A contrad195o dcsaparece quan―
do Os precos sao vistOs no pleno contexto do planeiamentO industrial e a pleno ser―

宙co dos obeiVOS da tecnoestrutura
Especificamente, o plangamento industnal exige quc os precos esteiam sOb

controle.A tecnologia modema,confoI11le virnos,reduz a seguranca do mercado c
aumenta o comprometimento de tempo c capital que se cxigem na producaO POr
essa razao,naO se pOdem deixar os precos aos caprichos do rnercadO nao dirigido.

Mas esse controle,como ё bastante natural,O exercido de modo que sirva aos
ObeiVOS da tecnocstrutura Estes,conforme jd obscrvamos,consistem,pnmeiro,
cm minirnizar o risco de preiurZOS e,cOm isso,oS danOs a autOnornia da tecnoestru―
tura e, segundo, crn maximizar o crescirnento da firrna, com a conscqtientc aten―

caO aO crescirnento dos lucrOs. Os precos sao con廿 Olados no sentido de se atingi―

rem esses obetVOS.A concorrOncia de precOs(c os pengos decOrrentes)tem quc
ser evitada. Os precos devem scr suficientemente baixos para facllitar o recruta―
mento de fregucses c a cxpansaO das vendas c, ao mesmo tempo,suficicntemente
altos a fim de proporcionar ganhos para financiar o crescirnento e manter os acio―

nistas saisfeitos.Esses precos prontamente se conciliam com os obeuVOS Sociais
aceitos ou com o quc a sociedade foi persuadida a accitar como o切 ctiVOS Nao
existe barreira a identicacaO cOrn esses obctiVOS pelos membros da tecnOestrutu―

ra, como havena fossc a meta a incansavel persegu195o do lucrO dO monOp61io,
cm benefrciO de aclonistas descOnhecidos e nao pa由 cipantes.

Essa ё a raz5o pela qual o conttole de precos pela companhia amadurecida se
combina,naO cOm o desempenho ineficicntc quc a teoria tradiclonal prescreve,po―
rёm com o desempenho geralrnente favoravel que seus expoentes admitem. E 0
tambOm a raz5o pela qual essc controle goza de imunidade perante a lel. POr rnais

socialrnente hostil que seia O COntrole de pre,os, cm princFplo, Os Fesultados naO

saO assirn encarados. A lei C irnpotente para aplicar penalidades aqu10 que, em
compensacaO,saa socialrnente aceitavel.

Podemos exarninar pnmeiro a maneira pela qual sc efema O cOntrole de pre―

cos e como se garante protecao cOntra a desastrosa queda dos precos;depOis,O nf―
vel quc se cstabelecc.
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C)sistema de planciamentO proporclona o controle de precos quc ele exige co―
mo conseqtiencia natural de scu pr6prio desenvolvirnento. O plangamento indus―
trial modemo exige c recompensa o grande tarnanho. Isso significa quc um name―
ro compara● vamente pequeno de i【 11las grandes dividiね o mercado tipico.Cada
uma delas atuara cOm plena consideracao de suas pr6prias necessidades e da ne‐
cessidade comum, c devera ter controle sobre seus pr6prios precos e reconhecera
isso como sendo uma c対 gencia comum. Repudiara qualquer acao,e nOtadamente
qualquer cOrte 宙olento nOs pre9os, quc seia praudicial ao interesse comum no
controle deles. Esse cOntrole nao O algo quc tenha de ser arquitetado;tampouco O,

salvo em casos peculiarmente complexos,rnuito difFcil de rnanter

EstamOs todos condicionados pela teologia dO mercadO. COnsequentemente,
nada parecera bom ou nOlillal se nao cOncordar com as exigencias do mercado.
Um pre9o ak,certo ponto fixado pelo vendedor naO parece bom. POrtantO, requer
grande forca de vontade pensar na fixac5o de precos comO SendO normal e dOta―

da de funcao ecOnonlica. Na realidade, ё normal enl todas as sOciedades indus―
triais avancadas.l As econornias de paFses n5o― socialiStas, que nao Os Estados(」 ni―

dos, empregam― na tarnbё m, geralrnente de maneira menos embaracada e mais
aberta. A fixacao forinal de precos pelos cartOis ou outros acordos que abrangem
os rnembros da indistria sao cOmuns,assirn como muita comunicacao direta entre
fiIIHas宙 sando o estabelecirnentO de precos. Mas mesmo onde a tradtao olha cOm
desaprOvacao tais acOrdos ou comunicacδ es, como acontece no Canada c ato cer_
to ponto na Gra―Bretanha, c対 ste o mesmo controle tacitO d。  。1lgop61io quc nos
Estados Unidos Existisse algo peculiarinente eficiente sobre o mercado e ineficien―

te sobre a fixacao fOHllal de pre9os, os paises quc evitam o primeiro c empregam
o segundo tenam sOfridO drasticamente em seu desenvolvirnento. N5o ha indica_

caO de quc isso se tenha dado.A raz5o O quc o controle deles o sirnplesmente uma
variante rnais formal do cOntrole de pre9os da industria americana

A indastria dos paises socialistas tarnbOm trabalha, via de regra, dentrO de
uma estrutura de pre90s conttolados Em ternpos recentes, a Uniao Soviё tica c al―

guns outros parses da Europa oriental,acompanhando a pratica antenor da lugOsld_

宙a,concederam as fiHllas c industrias certa le対 bilidade no austamento de precOs
quc a evolucao mais inf01:1lal tem proporclonado ao sistema americano.2 1sso foi

amplamente aclamado como u面 retOrno desses parses aO sistema de mercado.
Trata―se de uma nllragem. Nao significa, naO mais que no sistema americanO, quc
a filllla socialista esセi suiCita aos precos do mercado sobre o qual ela nao exerce in―
luoncia alguma. Significa apenas que seu controle pode ser exercido com mais ne‐

対bilidade como reacao as rnudancas.

l Mesmo a agncultura modema,embora geralmente suleita ao mercado,nao pOde adaptar‐ se efetvamente as mudan_

酵 :墓 鱗 轟 驚 鸞 憾 驚 濃 聾 饉 琶

l肺 熙 聰 尾 野
iOS)da seguranca dos precos e da capacidade assoclada ao

planelamento ttm sldo malores invesimentos da parte dos agncdtores,em novos capltais e tecnologas Resultaram
anda ganhOs em produtvlda& nos`描 rnos anos, ganhOs estes que foram consideravelmente maiores na agncultura
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重 願

)rcendo o uso dos recursos, conStltucm uma fonte de ine6‐
ciOncia N5o se obse″ a que os mesrnos precos ixos tomam possivel a tecnologa adiantada e os insumos de capital
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A primeira preocupagら o da tecnoestrutura, confollllC ia nOtamOs, ё proteger
um nfvel rninirno de retomo que garanta sua autonomia c, portanto, sua sobrevi―
vencia POr essa razao, cla tem quc minirnizar os nscos de qualquer ocorrencia que
possa ameacar o retorno rninirno e, portanto, sua sobrevivencia uma queda nos
precos, uma possibilidade inerente a unl mercado nao cOntrolado ou que poderia
resultar na irrupcao de um cOrte nos precos provocado por cOncorrOncia, constitui

o malor perigo quc a tecnoestrutura se esforca por excluir. E, com raras exCec6es,
こbern sucedida nesse particular.

Conseguc―se isso, crn todas as circunstancias nollllais, pela reacao cOmum a

um pengO COmum claramente reconhecido.Qualquer irrna grande,numa indis‐
tria moderna de poucas firmas, quc empregasse os precos como ama de agressao
concorrencial foKaria as demais a reagir da mesma maneira, e todas sOfreriam
com isso. Por conseguinte, por rnalor quc saa a rivahdade entre as fillHas Ou por
mais cuidadosamente cultivadas que sciam as disputas c antipatias institucionais,

tal comp9rtamento C exorcizado pelos rnais severos canones da cOnduta das corn―
panhias.E um tributo a capacidade social do homem quc esse comportamento mu―
tuamente destrutivo tenha sido banido com exitO.

Ele ocorre, porOm, em circunstancias excepcionais, onde e対 stem dificuldades

"cnicas de se poder estabelecer uma igualdade nos precos. Isso requer recurso aconlulo llegal e explica as escaramucas ocasionais das companhias amadurecidas
com as leis antitruste.

Assirn,no iniclo da dOcada de 1960,a General Electric,a Westinghouse,a Al―
lis― Chalrners, a lngersoll― Rand e outros fabricantes de cquipamentos c10tricos fo―

ram processados por conspirarem para a fixacao dOs precos de aparelhos elotricos
pesados. Certo nimero de executivos de alto nfvel, de diversas dessas compa―
nhias,forarn alojados,por curto tempo,na cadeia comum,destino a quc se cre es_
tarem irnunes esses executivos,seia qual fOr sua infracao as leis__suposicao cOrre_

ta a luz da cxperioncia. Causou, cnぬ o, um ccrto assombro a ganancia sacrifical
que podia levar executivos pagos a se arriscarem a tal infarnia ern favor de aciOnis‐

tas que desconheciam. A cxplicacao, entretanto, O clara A fixacao de pre90s era
para tansforrnadores c aparelhos de distribu195o conStrurdos de confollllidade

com especificag6es indi宙 duais e vendidos, em parte, atravOs de propostas fecha―

das E)iferentemente dos motores elCtricos comunS, das maquinas de lavar rOupa c
das geladeiras, nao桜 )rn um pre9o comum Nao havendO tal preco, o apego rfgido
a deteIIllinado preco ou a uma tabela de precos era impossfvel.Ademais,a propos―
ta mais baixa ganhava todo o neg6clo. No passado, a consequencia seria um duro
corte nos pre9os,c na ocasiao a perspectiva cra de pesadas perdas.

Fol isso――a dificuldade tOcnica de um con廿 olc ttcito e a perspectiva de per―

das――que fez com quc os executivos se reunissem. E muito improvavel quc um

sirnples deseio de aumentar os lucros tivesse provocado um conluio.(D erro dos
executivos foi naO fixar pre9os, porOm estarem eles empenhados nurn ramo de ne―
g6cio em quc a fixacaO de pre9os envol宙 a cssa dificuldade excepclonal. Os precos

foram igualrnente fixados para motores elCtricos e utilidades domOsticas, mas nesse

setor podia― se faze-lo sem cOnlulos.

Verificaram― sc outros processos cOntra as companhias siderirgicas acusadas
de conlulo na fixacao de pre90s para produtos especializados de aco.Estes,c宙 den―

tementc, cnvolvem identicOs problemas no estabelecirnento de pre9os. Esse con―
lulo fol escolhido para processo, se bem que nern mesmo o mais dedicado amigo
das leis antitl■lste afillHaria quc Os precos do aco comum nao sao gOvemados por
uma tabela geralrnente reconhecida pela industria, a qual todas as fillllas seguem

naturalrnente.
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0s pre9os enぬo estabelecidos renetira。  。 cOmprometimento da tecnoestrutu―
ra com o obeiVO de expansao ou crescimento.Envolveぬ o um compromisso en―
tre duas exigencias cOnnitantes para tal crescirnento. A necessidade de expandir as

vendas, sinc qua non do crescirnento, aconselhara geralrnente precos baixos. Ao
mesmo tempo,dependendo da natureza do comportamento dos custOs,da deman―
da c dos prOblemas dc contrOle da demanda,a nccessidade de ganhOs para finan―

詣

r£

s尉籠
「
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por uma indistria num nfvel quc fomeca um pagamento especffico aos aclonistas

e cubra(com alguma margem de scguranca)oS requisitos dos invesimentos para
a cxpansao que fOr poss,vel a tais pre9os.3 1ss。  0, porёm, quando muito apenas
uma probabilidade. Nao ha uma razao a p"ο ガ pela qual a politica seguida por
duas companhias amadurecidas seia a mesma,pois nao ha mOtivO para supor que
OS ObeiVOS―― o compromeimento com o crescimento,modiicado pela necessida―
de de ganhos――saam os rnesmos nos dois casos. AlCm disso,ondC aS firrnas sao
grandes, negociarao cada vez mais com outras que tambOm O saO.()tamanho e o
poder a ele associados, num s6 1ugar, tomarn no necessario em tOdOs os outros.

Sob essas circunsttncias os precos renetirao naO um critorio independente sobre o
que se quer,porёm uma acomodacao entre as firrnas.4E,cmbora cssa politica ain―
da n5o goze de aceitacao fOrmal――nisso encontramos outro desvio radical de prin―

cipios_o estabelecimento de precos,no sistema de planeiamentO,O tambσ m mo―
dificado pelas press6es sociais de establidade de precos e de relacoes pre9o― salariO

esEveis.5

6

Quando sc Ve o controle de precos visando a garantia dc scguranca da tec―
noestrutura,bem como sc、 lndo tambOm ao otteivO de crescimento e,mais quc
incidentalrnente, fornecendo ainda um numerador estavel para as decis6es de pla―

naament。 ,nao mab causa surpresa suaヽ cncao de racto em relacao as lcL ani―
truste Surpreenderia muito mais se fosse atacado. Ha cOnsideravel ittuStica na
irnunidade gozada por aqueles que chegaram a uma forte posi95o no mercado
quando cOmparados com aqueles quc, sendo bern mais fracos, procurarn, por
melo de fusaO Ou cOnluio, conquistar uma posicaO mais forte. Indubitavelrnente,
naO devem e対 stir, numa sociedade luSta, cssas anomalias na aplicacao da lei. Mas
quando sua revisaO vier, tera que ser feita a luz dO pleno conhecirnento de quc as

leis antitruste foram postas nos c6digos para preservar o poder do mercado contra

aqucles quc poderiarn subordind-lo aos prop6sitos do monop61io Entrementes, al―
go muito diferente tem acontecido A companhia amadurecida tem assurnido o
con廿ole do mercado――naO s6 dos precos como tambOm daqulo que se compra
――para pervlr nao a0 0bietiVO do monop61io,porOm aos obletiVOs de seu planaa―

mentO. E necessario que Os precos seiarn cOntrolados para a realizacao desse pla―

3 E exlste o pengO de provocar uma causalidade de um s6 senido Adnllta‐ sc antlgamente que os precos eram um ins―

turnento alustavei na polltlca econOmica,o que n5o se da,pOr exemplo,com os salanOs Mas a medida que o contro‐
le e a establidade se tomam obletos em si mesmos,os precos naO sao alustados,e outras magntudes se alustam ao nl

vel deles Os precos nao pOdem ser estabelecidos a um nivel que produza o crescimento ma対 rno que possa ser inan―

ciado pelos investlmentos Ao contrano,depois de satsfazer os acionistas,o volume de investlmentos pode ser detenni―
nado, pelo menos a curto prazo, pelos ganhos produzldos pelo nivel atual de precos Cf MEYER, 」ohn R e KUTH,
EduЛ n Thefnυ

“
trnent Declsiο n Cambndge,Haward University Press,1957

4 Tratei minuciosamente desse fenOmeno em Ame"can Cap″ αllsmi The Concepr or Cο unte″aring Poω er Ed re宙 sta,

Boston,Houghton Mlfnin,1956
5 verCap XXI
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neiamentO,o qua1 0 inerente ao sistema de planeiamentO.Segue‐ se quc as leis an―

itruste,procurando preservar o mercado,sao um anacronismo no mundo ma10r
do planeiamentO industrial.Elas naO preservam o mercado.Antes,preservam a lu‐
saO dO mercado. No passado, o homem quc atacasse as leis antitruste cra muitas
vezes suspeito, as vezes acertadamente, de interesse ulterior. Ele desciava V1016-las

ou era o te6rico, pago ou nao, daqucles quc as、ハolavam. Atualrnente, C o defen―
sor das leis anitruste quc serve,quase sempre involuntanamente,a um obicuvO ul_
terior.Ele defende e da legiumidade a um enigma― ―um ato que ttuda a Ocultar a
realidade do planeiamentO industrial e do conseqiiente controle de precOs pela
companhia grande.
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Controle da Demanda Especifca

“(3eralrnente, a Bnstol― Myers n5o desenvolve produtos em seus iaborat6● os para
depois determinar como podeham ser comercializados Via de regra, comeca com tes―
te extensivo junto aos consumidores e com outras pesquisas de mercado, procedendo
depois ao desenv01、 imento de alguma idCia sobre uma opottnidade de markeing, in―
clusive atO mesmo certas no嘔 OeS SObre campanhas de publicidade; e somente entao ё
que se volta para os iaborat6● os, em busca de produtos que possam satisfazer a essas
especificac6es."

Fo7tunC.Fevereiro de 1967

“No tocante aos motivos deteminantes das necessidades do consumidor, ele c, na
realidade, surpreendentemente ingenuo Parece acreditar ser a riqucza dOs Estados
Unidos que torna as necessidades suscetiveis de manipulacao( )''

Critica de tendencia Ortodoxa a primeira edicao

deste livro,pelo Prof Scott GordOn.

Para todo plangamentO industrial,dOs Estados Unidos e de outras sociedades
industriais,o contr01e de precos O estratё gico.Estes devem estar suieitOS a autOrida‐

de da unidade de planeiamentO; caso contrano, cOrre_se o risco de perdas oriun―
das de movirnentos incontrolados de precos e de nao haver um nimero seguro pe―
lo qual as unidades de produtos e de insumo possanl ser rnultiplicadas para se ob―

ter a renda e as despesas proietadas. Se naO e対 stirem essas estimativas enl folllla

segura, havera um grande elemento de acaso nas decis6es sobre o que se devera
produzir,com que e por que melos,c havera completa inccrteza quanto ao resulta―

do――sc havera lucrOs Ou perdas c em que dirnen壺 o.Tal erro c a antFtese do pla―

neiamentO efetvo.Um momento de renexaO revelaね nao s6 como isso tOmana
quasc impossivel o desempenho da indisma mOderna,como tambё m o quanto es―
ses pre9os n3o controlados estarianl,na pratica,afastados da realidade.

O controle de pre9os no sisterna industrial nao o perfeito, c essa imperfe195o
nao s6 0 importante em si mesma como tambOm para as polemicas econOmicas.
Apontar as excec6es C uma tOcnica de discussao bem estabelecida― ―embOra, tal―

vez,urn tanto transparente― ―quando se depara com algo que nao se cOncilia facil―

mente com a crenca preferida. Nesses casos, afima― se que nao e対 ste aqulo que
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O completo, pOde ser desprezado Esse tipo de argumento naO precisa deter― nos;
uma vez reconhecidO cOmO urn recurso para polemica, deixa de ser cOnvincente
Convom notar que, atё recentemente, algumas pessoas ―― quc consideravam Os
sindicatOs inconvenientes anahticamente― ―eram de Opiniao quc eles tinham relau―
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C adrniravelrnente vis"el.

O contrOle de precos atende a um prop6sito: rnanter a seguranca da tecnOes―
trutura e perrnitr uma busca planaada de seus outros obietvOS.O ContrOle de prc―

90S, pOrё m, pouco contribui para a realizacao desses ottetiVOS, a menos quc haa
tambOm cOntrole sobre as quantidades que sao compradas Ou vendidas a csses
precos.Um comportamento irregular e imprevis"el dos precOs poria crn nscO a se―
guranca, o crescirnento c o planeiamentO eficiente. Estes seriam igualrnente frustra―

dos pOr uma decisaO dO piblicO de nao cOmprar aos precos controladOs Seria qul―
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trolar os precos esta a necessidade de controlar aquilo que se vendc a tais
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naS A chave do cOntrole da demanda csta no cOn廿

。le cfetivO das cOmpras dos
consurnidores finais: os indivFduos c o Estado. Sc estes es● o sob conttole efetivO,
haverd enぬ O uma demanda cOmparauvttT増

∫署:Lき f冊|°甘棚
'湿

:::lmaquinaria c outros artigos que se destil
podera cOnceder a scus fomecedores a seguranca de contratos a longo prazo sc a

dcmanda de seus autom6veis for segura. E,mesmo na falta de tais contratos, have―
ra um luxO certo e previsivel de encOmendas, que perrnitira O planaamento. Em

… O slndlcatos fracOs sお provaVdmente… merOSOS製 ¨ S缶 ∝
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relacao entre a sindicalizacao e os movlmentos salanais a longo prazo" STIGL
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muito provoca admirac5o por sua habli‐
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mento dos empreiteiros e subempreiteiros.

O controle efetivo dO cOmportamento dos consumidores naO abrange tOda a
tarefa de controlar a demanda Uma companhia de autom6veis tem quc assegu‐
rar―se de quc Os cOnSunlldores dedicam uma parcela certa de scus gastos a auto―
m6veis em geral e aos carros dela cm particular. Suas vendas, pOrё nl, seraO ainda
altamente irregulares se, cmbora eles despendam cOnstantemente uma parcela de
sua renda corn scus vercu10s, houver uma lutuacao radical, dc anO para anO, na―
qullo que tem para gastar. Seguc― se quc o controle efetivo da demanda dos cOnsu―
midOres exigc a administracaO naO s6 sobre a mancira pela qual a renda O gasta cO―
mo tambё m sobre a quantidade de renda disponivel para gastar. Deve haver um
contr91e da demanda tantO para o produto especrficO como para os prOdutos cm
geral.As medidas para manter um nivel desaado de demanda cOttunta fazem par―

te da tarefa do planeiamentO industnal.2 1nteressa‐ nos aqul o controle da demanda
dO prOdutO especric。 .

2

Como s6i acontecer freqiientemente, a mudanca no sistema de planaament。
tomou possfvel o quc ela c対 ga. A necessidade de cOntrOlar o comportamentO dO
consurnidor c unl requisito do planaamento. Este,por sua vez,torna― se necessariO
pelo usO extensivo de capital e tecnologia avancada, bem comO pela escala e pela

comple対 dade conexas da organizacaO. Esses elementos produzem bens eficicnte―
mente, c O resultado o um enOrine volume de producao.Ainda cOmo conseqtien―
cia, bens que esぬ o relaclonadosぬ o―somente a uma elementar sensac50 fFsica一 ―
que sirnplesmente impedem a fOme, protegem cOntra o frio,prOporc10nam abrigO,

clinlinam a dor―― acabam representando uma parte pequena c cada vez menOr
de tOda a producao. A maloria dos bens serve a necessidades que sc manifestam
no indivrduO naO pe10 descOnforto palpavel quc acOmpanha as privac5es, porё m
p∝ 」guma祀∝5oぃo」∞ a tta p¨

鷺 鵠 』譴£‰ 肝啄 塩 置「 宙pessoal, prOporcionam-lhe uma sensaca(
宙am-lhe a mente da renexa。 ,seⅣem as aspira96es sexuais,prometem aceitabllida―
de sOcial,acentuam-lhe a sensa95o sutteuVa de saide,bem― estar ou peristalse re―
gulada, contribuem, dentrO dos canones convenclonais, para a beleza pessOa1 0u

saO,de qualquer Outro lnodo,psicologicamente compensadores.
Resulta enぬ o quc,a medida quc o sistema de planciamento desenvolve atこ o

ponto em quc tem necessidade dO planeiamentO e do controle dO cOnsumidor quc
o planaamento requer, ele esta tambё rn servindo a desaos que sao psic016gicos
na origern e,portanto,adrniravelrnente stteitOS ao controle por um apelo a psiquc.

A fome c Outras dores frsicas tem uma qualidade obicuva e dOminante.Como

la Observamos, naO se pode convencer pessoa alguma, cuio cstOmago est(巧 a com‐
pletarnente vazlo, de que necessita de diversaO e naO de alimento Um homem
quc esteia cOm muito frio tera uma grande c absoluta preferencia pOr aqulo que o

面a a que e対 sセ ente m∝o∝onoma ouたona d∝ ,∝∝eO ma∝dQ e m鷺
踊肥鯉脳£齢
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aqueca. As rea95os psrquicas, entretanto, nao tem essa base intema; como e対stern
na mente,esぬ o suiCitas aqul10 quc inluencia a mente.EmbOra um homem famin―
tO naO possa ser persuadido a cscolher entre o paO c O circo,um homem bem ali‐
mentado pode. E pode― se persuadi-lo a cscOlher entre diferentes circos e diferen―

tes ahmentos.Quanto mais um homem se afasta das necessidades fisicas tanto
mais receptivo sera a persuasao― ― ou cOn廿 olc ――sobre aqullo quc ele compra・
Talvez esta seia a mais importante conseqtiencia cconOrnica da abundancia cres―
cente.3

3

」untamente com a oportunidade de controlar a demanda do cOnsumidor, de―
ve haver tambё m um mecanismo para dirigi― la.Nisso o uso da autoridade nao 0

=c隠

鷺 腕 1:権 r‖路 腫 亀壼&∫霊 TⅧ 繍d脳 £棚 讐留 鷺 謂
dade com um plano Mas estaこ uma forma onerOsa de contrOle, mal adaptada as
diferencas de persOnalidade. Salvo sOb cond195es de grande tensao, como durante

:rtte胤 :ちFt∴鰭 翼 』L慢謄 eF懲 :器盟 慮 艤盤 I緊 脚 9墨∬ 胤 品
as economias planeiadaS f0111lalrnente― ―como a da Uniao SO宙 otica c as dos par_
ses da Europa oriental― …encaram o raclonamento como uma manifestacao de fra_

朧

=蝙 憾 ll甕ii垂例 嘔 le鋼
織 t:肥 Ъ ふ靴 l憲 "r

racteristica primordial desse cont01e, eo
certamente importante,muita coisa csta nela cnvolvida.Inclurdos entte os que con―
trolam estaO Os que vendem as mercadorias e proiCtam as estrategias por melo das
quais sao vendidas. E igualrnente es6o muitos daqueles quc__pensa― se――esほ0
empenhados na producao das mercadonas. O cOntrole da demanda cOnsiste em
prOetar uma estratёgia de vendas para detellllinado produto. Consiste tarnbOm
em cnar um produto ou caractertticas dc um produto crn tomo do qual se possa
preparar uma cstra“gia de vendas. O desenhO dO produto, a modificacao dO mO_
delo, o acondiclonamento c atO mesmo o desempenho renetem a necessidade de
prOpOrclonar aqulo que chamamOs de bons pOntOs de vendas. Elas cOnstituenl,
portanto,parte do prOcesso de cOntrole da demanda tanto quantO a campanha de
publicidade.4

鷺鰍螂鼻盤1盤

縛轟蠅難鸞癬懺cllnio, da renda, embora parecam sobremodo sensatas ao
no前 stas(Ver o coment6● o desfavoぬ vel do Prof Scott G〈

賦三1鰐搬需鮮 L縦鸞饉ti驚蠅鮮撫 ,Iボ悸願幽
婢 dd com os estudosos que nele indstem sem pemitrem

uma altematva intelecmal
4 Numa ttmm q“ 出s"n鍮 漬o週∝誌modli∽c&s竃」¶蒲bt]暫ま:M、:uF蹴蝋霧脳葛埒tettitW:電籠∬鼈継:R誦舅:蹴議ilcac6esnopr“ ub e no aconddonamenb∞ 盗。ctttuadas
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pratlcamente toda publicidade,de serem novos os produtos
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4

A finalidade dO cOntole da demanda C garantir quc o pibhco compre o quc
se produz――quc os planos sobre as quantidades a serem vendidas aOs precos con―

trolados sciam executados. Nem toda publicidade c ati宙 dade de vendas destinam―
se a csse fim Esse fato tem irnportancia polemica,porquanto se podern citar pron―
tarncnte follllas de publicidade ou esfor9os de venda que nao se acham relaciona―

dos aOs fins do controle da demanda e do planaamento indusmal.
Assim, certa quantidade de publicidade, a dos anancios classificados e a dOs

mostruarios das grandes loiaS, naO tern inalor finalidade quc a de transrnitir infor‐

甲aC6eS,de a宙 sar o piblico que deterininada pessoa ou empresa possui deterinina―
do artigo a venda por detellllinado preco. Essa pubhcidade O citada para mostrar
quc a fungaO da prOpaganda,em gerat O Sirnplesmente transmitir infollHag6es,em―

bora, confollHc obSerVei em Outras ocasiOes, somente um cidad5o seriamente re―
tardado ё que poderia necessitar que se lhe dissesse quc a Arnerican Tobacco
Company tem cigarros para vender

A teoria cconOrnica, sob a marca da concorrencia mOnOpollsuca, ha muitO
apresenta o caso do vendedor,um entre muitos,que procura,por meio da publici―
dade,associar qualidades especricas cOm scu produto e, assirn,reduzir as possibili―

dades de sua substitu19ao por OutrO. Tem, entao, a liberdade de cobrar um preco
mais alto c, pelo menOs a curto prazo, recompensar― se com oslucros dO monOp6‐
lio. Este tambёm O urn caso possivet embOra seus requisitos,conforme sao impOs_
tos pelos compend10s __ numerosos vendedores quc tOm relativa facilidade de
acesso na indistria― ― tomam― no de pequena irnportancia pratica. As contas dos
vendedores mOnopollsticamente concorrentes nao saO aquelas quc 」. Walter
Thompson,McCann‐ Enckson ou Ogilw e Mather realcam.

Finalrnente, a teoria econOrnica convencional associa a pubhcidade e as artes
conexas ao oligop61io. Nisso,a fiIIna caracteristica do sistema de planaamento evi―

ta a concorrencia de precOs por COnsidera_la dcmasiado perigosa c canaliza sua ri―

validade em estraに gias sempre cambiantes para arrancar os consumidores da
outra.

``Os oligop61los ( .)saO praicamente obngados a dissipar recursos econOmicos em
propaganda e em vanacOes espurias das caracterisicas de seus produtos.''5

Se se presutte scia O COnsurnidor soberano, cxcetO que se sente cm duvida
quanto ao produto que cOmprara,nao se pode fugir a conclusaO de quc tal publici―

dade e, por implicac5o, muitos outros dispendiOs, inclusive para as modificacoes
de modelo e prOjeto,6 naO SaO funclonais As fiHHas gastam dinheiro para tomar o
neg6cio das outtas; mas nern todas podem ganhar,de sorte quc resulta urn empa―
te. A inica conseqtiOncia O que se gastam recursos, oS precos s5o mais altos e Os

lucros mais baixos do que se,por algum ato govemamental ou de administracao in_
dustrial,a luta fosse reprimida,7

5 DORFMAN,Robert P71c‐ and Mα ttets 2 a ed,Englewood Cliffs,Nova」 ersey,Prentlce― Hall,1972p168
6 FISHER,Franklin M,GRILiCHES,Z宙 e KAYSEN,Ca■  “The Costs of Automobile Model Changes Since 1949"
In:」οurnα′げPοl,C。l Eco"omノ v70,n。 5,outubro de 1962 p 433● t secs
7 um eStudo(VVILLIAM,S Comanore WILSON,Thomas A“ AdverLsing Market Stucture and Performance'' In:Re‐
υi●ω Or EcOnomics and Statお ,cs v 49,n° 4,novembro de 1957 p 423 etsecs)mostra taxas de lucros substancial
mente mais elevadas entre as indisttas que fazem grande publicidade Os autores desse estudo atnbuem issO, a ma‐

neira ortodoxa, aos ganhos dos monop61ios que a resultante diferenclacaO dOs produtos tOrnou possivel Essas conclu―
5es s5o reenfa七強das em seu livro Adυ erlsing and Mariet Poω oた Cambidge,Harvard Universi,PreSS, 1974 H`
um erro de 16glca na atnbu19ao dos lucrOs mais elevados aos ganhos do monop61lo Naoこ de modo al≦μm evidente o
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縫nOcao de um mp“ ∞nal棚9配惜ぷ」1冨:鼎曳stttrdc uma tOlicc. Se a publicidade afeta a dl

res de determinado produtO e forca contramedidas defensivas,tem― se tambOm

:獅嘉轟躙 fЪttL∬虚鴬l認¶
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mais,pois,juntamente com as outras ar―
tes do cOntrole da demanda,pellllite a firrna uma inluencia decisiva sobre a renda
quc recebe.Aqulo que parecc aos tradicionais economistas uma luta insensata en―

tre os fabricantes de detergentes quc cOnduz taO_sOmente a um empate serve a
um Otteivo mais profundo c altamente importante.

E uma cOnclusaO que confOrta. A atual disposicao da teOria cconOrnica con―
vencional,de anular dispendiOs anuais de muitos blh6es de d61ares cOm propagan―
da c custOs de venda semelhantes dO sistema de planeiamentO, desprOpositados c
inconsequentes,0,para dizer o mfnirno,peculiar. Nenhuma outra ati宙 dade ecOn6-
mica legal esta suieita a reicicaO idontica. A descoberta de quc Os dispondios cOm
vendas e publicidade exercem uma funcao organica no sistema nao parecerd, por―
tanto,inteiramente absurda.

O efeito geral do esfOrco de vendas,definidO nos tellllos mais amp10s,o desIO―
car o local de decisao, na compra de mercadorias, do consurnidor, Onde esta fOra
do cOntrole, para a firma, Onde ela esta suieita aO referido cOntrole. Esse des10ca―

蹴Lc:珊「鵠:∴麗1鴇∫:£

rmpttt:幌
1盤常Tsi:Ⅷ詰:

鯰ncla.

``A regra geral, com menos excecoes do que gostarFamos de pensar, C que se eles o

fazem n6s o compramos."8

A estrattgia especrfica,cmbOra varic um pouco entre asindustrias e com O de―
correr dO tempo, consiste ern recrutar primeiramentc um corpo de fregueses leais
ou automaticOs lsso O conhecido cOmO f0111lacaO da lealdade dO fregues ou reco―
nhecirnento da marca. AtO O ponto em quc O coroado de Oxito, significa quc a fir―
ma possui um corpo estavel de fregueses c esta garantida contra a defeccaO cm
massa que poderia sobrevir da cscOlha que Os cOnsumidores exercessem livremen―
te.Constitulisso a contribulcao inicial para o planaamento da finna

Uma cstratOgia puramente defensiva,entretanto,naO basta Dados os Obeu―
vos da tecnoestrutura, todas as firmas procurarao cxpandir as vendas. Cada uma,
portanto, tera quc procurar faze-1。 se naO quiser perder em favor das Outras. Des―
se esfor9o, das firmas que sao plenamente capazes de fazer O jOgo,advё m unl tOs―
co processo dc equllbrio que proporclona a cada participante uma parcela razOa―
velrnente segura do rnercadO.IssO se da rnais Ou rnenos assirn:

Quando a firFna CSta gozando do patrOcrnio cOnstante dos fregucses e対 stentes
e recruね ndo nOvOs ou廿∝,a“hにga dlIT鵠

:驚「 詭 認 ξオぢ辮 甑 漁ral, sera geralrnente considerada satisfat6r

modo como lο dos os membros de um ohgoメ 5ho pOSSam ganhar assim com a dferenciacao Mas tOdos ttO beneicia‐
■os do planelamento do qualfaz parte o eiciente controle da demanda

Deve― se observar que n5o こ fundamental para essa dlscussao a descOberta de uma taxa maお  elevada de retomo
em indistnas que fazem propaganda O planelamento tem outros obletvos,mals elevados,incI血 ndo― se paぬ cularFnen‐

韓樵符∬蟹縣榊撃硫確幾就寛yfttЪttf掘翻聾鮮襲甫:
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vendas estaO estaclonarias Ou dirninuindo, cxigir― se―a uma mudanca nos mOtodos
de venda,na csttatё gia de publicidadし ,no desenho do prOdut0 0u mesmo no pr6-
prio produto. Os testes c as experiencias sao possiveis. Mais cedo ou mais tarde,

obter― sc―d uma nova f6rmula quc conquistara uma reacao conveniente. Isso provo―
ca uma agao cOntraria das firmas quc,enほ o,deixam de obter ganhos

Esse processo dc acao e reac50, que pertencc ao campo do conhecirnento
chamado teoria dos,ogoS, COnduz a um tosco equllbrio entre as fil11las participan―

tes.Cada uma delas podera ganhar Ou perder,em alguns rnomentos,mas o iOgo ё
feito dentro de uma cstreita margem dc tais ganhos ou perdas ComO no casO da
Packard Ou da Studebaker(como prOdutores de autom6veis), as firmas que nao
possuern recursos para cssc JOgO__especialrnente para sustentar os enomes cus―

tos de desenhos e remodelag6es de produtos――perderaO e desaparecerao. E as
que puderem participar do jogo de vez em quando enconttarao fregucses inlexf―

veis em sua resistencia a deterrninado produto; nao se pOde obter nenhuma rea‐

caO,a custO toleravel,a qualquer esttatёgia quc se projete.9()tamanho e a diversl‐

ficacao de prOdutos da companhia amadurecida pellllitem a firma aceitar esse fra―

casso ocasional sem correr um risco indevido. Mas no sistema de planeiamentO
acredita― se cotidianamente que, se as vendas cstao dirninuindo, poder― se― d encon―

trar uma nova f6111lula de venda que cornglra a situacao. Em geral,justifica― se essa
presuncao, O que significa que quase sempre se podem encontrar rnelos para man―

ter o exercrciO dO arbrtnO dOs cOnsurnidores dentrO de lirnites operaveis.

E対stissc apenas um fabricante dc autom6veis nos Estados Unidos e naO hOu_
vesse importac6es, ainda assirn sena cssencial que ele entrasse extensivamente no
controle da demanda, caso conttariO, Os cOnSurnidores, exercendo a soberania
que sena incOmpatiOel com o planaamento da companhia,podenam recOrrer a ou―
tras foI11laS de transporte c a outros lnelos de despender sua renda.(Esta C a res―
posta a alegaca0 0rtOdOxa de ser a publicidade principalrnente induZida pe10 01igo―

p61io de mercado.)E sOb as atuais circunsttncias, uma queda nas vendas dc auto―
m6veis,como um todo,p6c em movimento,por todas as formas,as estaにgias dc

vendas(o quc sempre inclui a remodclacao dO prOduto)pe10 qua1 0 cOmpensada.
Isso,por sua vez,cstabiliza os gastos quc advOm para a industria.

5

A persuasao na cscala quc acabamos de delinear requer quc haia COmunica―

caO ampla,repetitiva e dominante entre os que controlam a demanda c Os que sao
controlados A persuas5o deve ser capaz de prender a atencao do cOnsumidor du―
rante consideraveis perlodos de tempo e de uma maneira comparativamente sem
esfor9o. Deverd atingir as pessoas enl todos os graus de inteligencia. NinguCm de―

vera ser dcla barrado por analfabctismo ou pOr falta de vontade de ler. Tal rneio

de comunicacao de massa nao era necessariO quando os deseioS das massas sc
apoiavam primariamente nas necessidades fisicas.Nao se pOdiam persuadir as mas―
sas quanto a seus gastos, pols estes iam para os alirnentos b6sicos c abngo. Po―

diam― se manobrar os deseios de uma minona abastada. Mas como essa rninoria
cra geralrnente alfabetizada ou procurava aparentar que era, podia ser atingida se―

9 Como se deu no caso do Edsel MenciOno isso novamente porquc, att um ponto sobremodo n“ vel, こesse desas―

tre cltado一 por aqueles que naO se sentem bem e talvez se vaam obsoletos dlante dessas idを ias― para provar quc

o planelamento da demanda n5o fundona lsso prova o que eu admtto sem hesltar,ou sela,que nao funciona a perfel_

95o Atualmente, s6os verdadelros resistentes nao percebem quc o Edsel deve sua cterna notonedade aO fato de ter
sldo tao excepcional
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significante qualquer finna quc apresenta comerciais rimados Ou cantadOs, vOzes
sonoras e chorosas aconscihandO divers6es muito improvaveis, caricaturas dO cso_
fago humano funcionando normalrnente ou de maneira imperfeita,Ou um rnelo de
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Dizer quc as reacOes pessoais de um indivrduO representam as reac6es dO publicO
naO o, crn tellHOs Cientrficos, apresentar uma proposicao defensavel, mas nos ca―
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iO Ver SOLOW,Robert 
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1967 p 100 atseqs
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Esse controle desempenha ainda outtO Serv19o,pOiS, a10m de trazer a deman_
da sob controle substancial, prOporciona, cm coniuntO, uma incansavel prOpagan―
da em favor das mercadorias em geral. Desde manha cedO at, tarde da nOite, as
pessoas sao infOI11ladas dos sen′ 19os quc prestarn as rnercadorias― ―de sua profun―

da indispensablidade. Depols de anahsadas todas as caracteristicas e facetas do
produto,para o levantamento dos pontos de venda,estes passam entao a ser des_
critos――corn talento, seriedade e um ar de profunda preocupacao__cOmo fonte
de saide, felicidade, realizacao sOcial ou melhor posicao na cOmunidade. MesmO
as qualidades menores de produtos sem irnponancia s5o engrandecidas com uma
solenidade que naO seria inconveniente num ananc10 da volta cottunta de CristO c
todos os ap6stolos. Servi9os mais importantes, como as vantagens de uma lava―
gem de rOupa mais branca, sao tratados com uma gravidade proporclonalrnento
maior.

A consequOncia c quc, cnquanto as mercadorias se tomam cada vez mais
abundantes, nem por isso parecem ficar menos importantes. Ao conttario, c対 ge

um ato de vontade imaginar quc outra coisa possa ser taO impOrtante. Moralrnente
concordamos quc o fornecirnento de mercadorias nao O uma medida da realizacao
humana;na realidade,adnlitimos como certo que seia aSSirn considerada.

Mas talvez nao fosse. Na falta de uma persuasao macica c engenhosa que
acompanha o controle da demanda,uma abundancia cada vez rnalor talvez pudes‐
se ter reduzido o interesse das pessoas na aquis195o de mais mercadorias. Elas nao
teriam senido a necessidade de multiplicar os artefatos― ― autom6veis, utensilios,

detergentes, cosmё tiCos――de quc estao rOdeadas. NinguCrn teria insistido luntO a

clas sobre as vantagens de novos acondicionamentos, novas follHas de alimentos
enlatados, novos dentifrrciOs que se cnaranl, novos analgOsicos ou quaisquer ou―

tras novas variantes de prOdutos antigos. Nao sendO presslonados pela necessida―

de de tais produtos, teriam gasto menos de sua renda c seguramente trabalhado
menos para conseguir mais. A conseqtiencia__uma propens5o mais baixa c me―
nos segura para consumir― ―tena sidO embaracosa para o sistema industrial. Esse

sistema exige quc as pessoas nao tenham lirnites na aquisicao de mais mercado―
rias. Deixassem elas de trabalhar ap6s adquirir o suficiente,havena lirnites a expan_

saO dO sistema.O crescimento nao podena cnぬ O pellllanecer como obieivO.A pu―

bhcidade e suas artes conexas, portanto, audam a desenvolver o tipo dc homem
quc os obieiVOS dO sistema de planeiamento e対 gem―一 um homem que despenda
seguramente sua renda c trabalhe tambOm seguramente, porquc esta sempre nc_
cessitando de rnais.

Esse esforco tem O efeito de manter o prestrgiO dO sistema de planciamento.
As mercadorias sao O quc O sistema de planciamento oferece A publicidade, tor―
nando as mercadorias importantes, torna o sistema de planaamento tambё m im―

portante.E com isso ela aiuda a manter a impoHancia c O prestrgio sOciais quc es―

taO ligadOs a tecnOcstrutura. Do mesmo modo que o prophebrio de terra c o capl―
talista perderam prestrglo quandO a terra c o capital deixaram de ser sOcialrnente

decisivos, tambOm a tecnoestrutura logo haveria de mergulhar no segundo plano,
se a oferta de prOdutos industriais se tornasse rotineira,a fe1950 da agua de uma re―
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nho a imprestto de que nenhuma pessoa compeセnte precisa temer um crttco previamente moivado Mas este deve

temer mu■ o osfeimentos que provoca em J rnesmo
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presa num ano de precipitacao pluvial adcquada lsso teria acOntecido ha muitO
tempo nao houvessc a publicidade mantidO as pessoas persuadidas dO cOntrariO,
com sua incessante enfase sObre a importancia das rnercadorias.

Quando encaradas, nao nO cOntexto da virtude absoluta, porOm no cOntexto
mais lirnitado do planeiamentO industrial,cvidencia― sc quc a publicidade e suas ar―
tes conexas tem uma grande funcao social.Esta estendc― se desde o cOn廿 Ole da de―
manda ato a f01lHacao de atitudes necessarias ao desempenho e prestrg10 do siste―
ma de planciamento Para os publicitanos,ha rnuitO ё um ponto amargo terern sido
postos de lado pelos economistas como tantos outros desperdrcios sociais. Eles

naO sabem cOmO responder a isso.Alguns,sem divida,perceberam quc,numa so―
ciedade em quc as necessidades saO psic01ogicamente fundadas, Os instrumentos
dc acessO aO esprritO naO pOdem deixar de ser importantes, c eles tem razao As
funcoes aqul identificadas podem muito bem ser menos enaltecidas quc os mais
exigentes fi16sofos da indistria publicitaria poderiam desaar. NinguOrn, porOm, po―

de duvidar de sua importancia para O sistema de planeiamento, dados sempre os
padrOes pelos quais esse sistema rnede as realizac6es c os exitos.



XIX

A Scq“ enciα  Rcυ is鮨

“O consumidor O,por assim dizer,o rel(… )cada um deles C um leitor que usa seu
voto para conseguir selam feitas as coisas que desaa"

PAUL SAMUELSON

Chegou o momento para mais um resumo.Praticamente cm toda analise e
instru95o econOnllcas sup6c― se quc a iniciativa esteia com O COnsurnidor. Ern res―
posta as necessidades que sc originam dentrO dele mesmo, ou quc lhe sao dadas
por seu amblente,ele adquire bens e servicos no mercado.As oportunidades quc
resultam para ganhar mais ou menos dinheiro sao a mensagem do mercado as fir_
mas produtoras. Estas respondem a cssa mensagem do mercado c,assirn,cm ulti―
ma anahse, as instrucOes do consurnidor. 0 1uxo dc instrucOes ё numa s6 direcao:

do indivrduO para o mercado e deste para o produtor. Tudo isso ё afirrnado, nao

irnpropriamente, pela terrninologia que implica estar todo o poder em maos do
consurnidor.Chama― se lsso sOberanla do consurnldor.

“Ha sempre a presuncao de quc e対ste soberania do consumidor na economia do mer―

cado '1

Pode― se designar o nuxo unidirecional de insttucOcs do consumidor aO mercado c
deste ao prOdutor como a Scq口 ancic Accita

Virnos quc essa scquencia naO se sustOm. E isolamos agora o formidavol apa_
relho de mOtodos e motivac6es que causarn sua inversaO.A companhia amadureci―
da tern facilmente em m5os os melos de controlar os precos pelos quais vende, as―

sim como aqucles pelos quais compra.Do mesmo modo,tem os mcios de adminis―
trar o quc o consumidor compra aos precos que cla controla. Esse controle c essa
administracao sao exigidos por seu planaamento. Este procede do uso da tecnolo―
gia c capital,do investimento de tempo quc ambos exigem e da cficiOncia dirninur―

da do mercado para produtos c aptidOes tOcnicas especializadas.

l FISHER,Franklin M,GRILiCHES,Z宙 e KAYSEN,Carl “The Costs of Automoblle Model Changes Since 1949"
In:」οumal●J PolitlCα I Econο rnノ v 70,n。 5,outubro de 1962 p 434 Estes ttts homens figuram entre os mais alta―

mente conceituados te6dcos econOmicos A exPos19ao que fazem do assunto C excepcionaL polS naO se disp6em a
aceitar plenamente a idを la de soberania do consumidor Esta C meramente a rnoldura em que trabalham

０́
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Sustentando essa seqtiOncia modificada csb a motivacao da tecnOestrutura.
Scus membrOs procuram adaptar Os ObeuVOS da companhia mais inimamente
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ia tecnoestrutura, O caracteristica inerente
ao sistema.Com o crescimento do sistema de planeiamentO ela se torna cada vez
mais importante.

Seguc― se que a sequencia aceita nao o mais uma descricao da realdade c ca―
da vez menos assirn sc torna. Em vez disso, C a firma produtora que prOcura cOn―

国 ar se“ ma∞お sQ Ⅳ鍋 ∞dO ddt。
艦 鼈 翻 轟 霧 漁 ぶ 孵 驚mento dO mercado e m01dar as atitudes

servldos por ela Para isso precisamos tambOm de um nOme,que podera ser aprO_
priadamente SequOncia Rcυ ista.

2

バ :1幾 l種覧 」憾 猟 鮮 I慰 燃 i促 罰 鮮 聾 ギ
ra do sistema de planeiamentO― 一a10m dos lirnites das grandes cOmpanhias, Onde
ainda cxiste o sistema de rnercado,__a sequOncia aceita ainda predOmina.Dentro dO

sistema de planeiamento, O cOnSurnidor podc ainda racitar a persuasao E, cOnsc―
quentemente, atravOs dO mercado, ele e scus cOmpanheiros podern fOrcar a aco―

modacao por parte do produtor Mas os cOnsumidores, c Os precos pelos quais
compram, podern tamborn ser controlados E sao. A sequOncia aceita c a revista
coexistern lado a ladO a maneira de uma reacao quFrnica reversivel. Indubitavel―

羅 ri瑞 羅 l黒窯 f鴇 :謝 瀾 Tttra d祀
゛O Ou ou眈 ∝0耐∝ e・ p∝om,

Na forma quc acabamos de apresentar, a sequencia revista一 ―penso__serd
contestada por rnuitos econonlistas. Ha certa dificuldadc ern escapar do quc c ines―

capavel. Existe mais perigo de quc esse ponto seia adnlitido e, depois,venha a ser

ignOrado Para sc garantir contra isso__para fornecer textos aqucles quc sc aliam
na terapia preventiva― ―convё m quc as consequencias da scquoncia revista sqam
sucintamente dehneadas.

3

A sequencia revista envia ao museu de idOias Obs01etas a nocaO de um equilf―

brio nos gastos do consurnidor que renetina o maxirnO de sua satisfacao segundO
essa teona, apreciada nO ensino da Econonlia c ainda reverenciada nos compOn―
diOs,O indivrduo ou a famlia arrania Suas compras de sorte quc haa aproxirnada―
mente igual satisfacao atё  O■ltimo d61ar despendido cOm cada uma das oportuni―
dades de cOnsumO Ou de utilizacao de mercadorias.2 Fosse diferenternente― _acon―

設II膏瀬i剰[i舗醗i鸞運I盤灘瑚鰤難
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tecesse quc um d61ar despendido em cosmё ticos prodigalizasse mais satisfacao
quc um d61ar despendido em gasolina― ―entao O dispOndiO com cosmё ticos teria

aumentado ao passo quc com a gasolina teria dirninurdO. se fosse verdadeira a
comparativa satisfa95o proporcionada pelos cosmOticos c a gasolina, nesse caso o
inverso ё quc tena OcOrndo Em outras palavras, quando o retOrnO de um pequc―
no dispendio adicional em finalidades diferentes O desigual, sempre se pode au―
mentar a satisfagao dirninuindo―sc o dispOndio onde a satisfacaO ё menor, c au―
mentando― o Ondc cla O maior. Donde sc conclui quc a satisfacao atinge O m6xirno
quando o retorno de um pequcno aumento no dispendiO o o mesmo para todos
OS OttetOs dos gastos.

Mas O tambOm verdade quc,uma vez quc a satisfacaO dO indivFduo,obtida de
suas varias OpOrtunidades de dispendiO, O dele pr6prio, nao deve haver interferOn―

cia nesse processo de iguahzacao lnstruc6es de qualquer outra pessoa sobre a ma―

neira de distribuir a renda, pOr mais merit6ria quc saa, nao reletiraO a satisfacao
peculiar da pessoa em apreco. Presumivelrnente renetirao as preferencias, o siste―

ma de valores,os gostOs ou as necessidades de quem deu asinstruc6es.

Tal ё a doutrina estabelecida. E,sc as necessidades do indivrduO estao stteitas

ao controle do produtOr,iss0 0 interferOncia A distribuicao de sua renda cntrc Obe―
tos de dispend10 renetira esse cOntrole Havera uma diferente distnbu1950 de renda

一 um equllibno dFerente― ―de conlollllldade com as alterac6es da ciciencia dO
controle por diferentes produtores 3 E a natureza c os prop6sitos desse cOntrole,
n5o sirnplesmente o esfor9o do indivrduo para maxirnizar sua satisfacao, quc os es_

tudiosos devem encarar se desciarn ter uma visaO adequada do cOmportamento
do consumldor.

E verdade quc o consunlldor pode ainda imaginar que suas ac6es respondom
a sua pr6pria visao das satisfacOcs. Isso,porё m,O superficial e aproxirnado;ё  resul^

tado de llus6es criadas cm cOnexao cOm o controle de suas necessidades Apenas
aqueles que desciam fugir a realidade se satisfar5o com explicac5o tao sirnphsta.

Todos os outros notarao quc sc a satisfacaO de um indivrduo O menOr quando rc―
sultante de urn gasto adicional corn autom6veis do que com uma moradia,isso po―
de ser corrigido tanto por uma mudanca na cstratOgia de vendas da Ceneral Mo―
tors como por malor dispendiO cOm a casa.4 1gualrnente, um perfeito estado de
equlibrio com utilidades marginais em toda parte iguais pode ser qucbradO nao
por uma mudanca na renda do indivrduO,Ou por uma mudanca nos bens disponl―
veis,porOm por uma alteragao na persuasaO a quc ele esta suieitO.

Nisso, o problema da cconomia mais uma vez nao ё de errO Onginal, pOrOm
de ObsOlescencia. A nocao de O cOnsurnidor distribuir sua renda a pontO de maxi―

mizar as satisfa96es que se originam dele pr6prio e de scu ambiente naO era inapro―
pnada em uma fasc anterior do desenvolvirnento econOmico. Quando os bens
erarn menos abundantes, quando scMam a necessidades fFsicas prementes e sua
aquisicao recebia muita renoxao c atencaO, as compras estavarn muito menos sttel―
tas a controle.E,por outro lado,os prOdutores naquele mundo mais sirnples e me―
nos tOcnico nao se encOntravam sob a compulsao de planciar e,portanto,nao pre_

quer bem desse menos utllidade margnal por d61ar quc o de nlvel comum, o consumidor comprana menOs dele atё
que a utlidade margnal dO iltlmo d61ar despendido nele se tlvesse elevado novamente atё  o nivel comum'' SA‐
MUELSON,Paul A Econο mics 10 a ed,Nova York,McGraw― Hill,1976p435-436
3 Aquilo que o leitor reconhecera como sendO o resultado comum e esperado das altoracOes na eiciOncia das campa‐

nhas de pubhcidade
4 comO ponto tё cnico correlacionado, as curvas de indiferenca nao sObrevivem a seqtoncia re、 ista O rnapa de indife‐

renca renete, em qualquer dado tempo. a enciencia cOmparatva das estratljas de venda por trds dos produtos em
quest5o Ela se modincard a medida que estas se modiflcam A 16● ca da Cu●′a de indiferenca cxige que sela oignal
ao individuo culas prefettncias descreve
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cisavam recorrer a persuasaO__cOntrolar a dcmanda.()mOdelo dO cOmportamen―
to do consurnidor, criado para cssas condic6es, nao estava errado.(D errO estava
cm adoM-lo,sem modiicacocs,para a cra do sistema de planeiamento,Onde naO
O de surpreender quc nao se adaptasse.5

4
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mais preciosa ap6ie certa cstrutura de atitudes c ac6es sociais. A sequencia aceita,

com a resultante doutrina da maxirnizacaO das satisfacocs do consumidor, sustenta

boa porcaO delas.

Especificamente,sustenta a conclusao de que O indivrduO o a fOnte final dO po―
der nO sistema cconOnlico. E ela assegura― nos quc esse cxercrclo do poder decOrre
da pr6pria tendencia c c,pacidade independentes, do indivrduO, de cOnseguir o

r網 譜 醤廿:謝 :]Ъll:愧T:輩:辮
『
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especialrnente tranqtiilizador numa cultura quc empresta alto valor e atO mesmo
urn valor inrsico aO indivrduO e pOSξ a suspeitar quc,de um mOdO qualquer,cle es―
髪i sendo ameacado pela organizacao. POrtanto― ―e compreensivelrnente__,Os de―
fensOres dos va10res ortodox6s reincrn― se na defesa da seqtiencia aceita.

A seqtiencia accita tambOm ergue barreiras contra uma grande sOrie de agoes
sociais Tais ac6es,embora na realidade sciam inCOnvenientes ou cOntrarias a orga_

nizacao c especificamente a tecnOestrutura,a teoria as considera conlitantes com a

ma対 rnizacaO da satisfacao pe10 indivrduO. vimos o quanto ciosamente a tecnoes―
trutura procura salvaguardar sua autonomia nas decis6es. O controle da demanda
cxige tarnbOm quc ela tenha a malor liberdade possrvei no exercrciO da persuasao.

Qualquer cOisa quc limite ou circunscreva as alegacOcs que possa fazer em favor
de um prOduto interfere, de certo modo, no controle da demanda. Afirrna a sc―
quencia revista quc o indivrduO Onenta a econonlla ao mesmo tempo quc obtё m
para si o mais alto nivel de satisfacao com a renda que recebe. Qualquer interferOn―

cia no exercrcio de sua escolha conduz a um resultado menOs satisfat6rio__um nf―

vel inferior de sausfacaO__dO pOnto de vista do indivrduo. Numa sociedade corn―
posta de indivrduOs e por estes guiada, presume― se quc isso scia sOCialrnente me―

nos bom.POrtanto,a obiec50 piblica a modelos dc autom6veis pengosOs,drogas
preiudiCiais, artigos que desfiguram a beleza ou compostos de alto teor calorffero

para cmagrecirnento constitucm interferOncias na escolha do indivrduO e, portanto,

cm seu desaO de ma対 mizar sua saisfacao e na resultante resposta cconOmica.A
seqtiencia aceita, portanto, coloca fora da lei uma vasta ordem de regulamenta‐

96es governamentais c o faz em nOme dO indivrduo lssO concede poderOsa prOte―
caO a autOnOmia da tecnoestrutura c grande imunidade a suas tOcnicas de cOn廿 o―

lar a demanda. Uma teoria que celebra o individualismo fornece o manto para a or―
ganizacao, c issO depende inteiramente da seqtiOncia aceita. Uma vez concordado
que o indivrduO esta suieitO a controle em qualquer caso― ―uma vez adrnitida a se―

quencia revista――as raz6es para deixa― 10 1ivre(digamOs)de interferOncia govema―
mental desaparecem.Nao O o direito quc o indivrduo tem de cOmprar quc esta sen_
do protegido,porCm o direito do vendedOr de controlar o indivrduO.

5 QuaSe que invanavelmente todos os economistas empregaram um recurso simples,porOm ipico,para melhorar a

adapta95o Esse recurso 1 1lustar a teona do comportamento do consumidor com mercadorlas― ―pao, cha, laranlas,

sal,acicar――produadas fOra do sistema de planelamento ou para as quais o controle da demanda C peculiarrnente di―

icll Cf SAMUELSON Nota n° 2 deste capitulo
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A sequOncia accita, com sua enfase sObrc o suposto poder do indivrduO, ser―

ve,de outros rnodos,para sanclonar a organi2acaO. os hOmens aceitam os contro―
les da grande empresa indusmal a firn de servlr aos interesses do consumidor indivi―

dual. Curvando― sc as regras, subordinando sua personalidade a Organizacao, sen_
do bons rnembros d■ cquipe,au対liam a ampliar a cxtensao da cscOlha dOs consu―
rnidores indi宙duais. E correto que subordinern sua liberdade menOr aquela malor;
ou ta1 0 a lustifiCativa da cconornia convencional.

」ustifica― se ainda muito mais. A imundrcic industrial, a poluic5o do ar e dos
c6rregos, o sacrifrc10 dOs valores estёticos――mesmo os comerciais nmadOs e carta‐
zes que fazem parte do processo de contr01e do consurnidor――expandem a quan―
tidade c a variedade do produto, aumentando assim o campo para o cxercrciO dO
poder soberano do consurnidor. Novamente, sustenta― se, os valores menores es―

taO subOrdinados a malor liberdade quc csta ligada aO poder iltimo c controlador
do indivrduO nurn sistema cconOrnico com um maxirno campO de escOlha. NOva―
mente a Economia presta servico aos obicuvoS da indistna.

Nenhuma dessas alegacOcs sobrevive a sequoncia revista. Nao ha raz50 para
subordinar a liberdade menOr do homem da organizacao a lna10r liberdade do cOn―
sumidor a menos quc e対 sta csta iltima liberdade. Sc esta ld fOi Subordinada a or_

ganizacao, O argumento n5o mais subsiste.A stteira industrial nao seⅣ c a liberda―

de rnalor do consurnidor e sirn a conveniencia da indistria.

A autoridade quc a firrna indusmal exerce na producao tarnborn adquire legiti―

rnidade com a liberdade malor que cla concede ao consumidor. SegundO a sc―
quencia aceita, csse poder destina― sc apenas a servir; cm ■ltima andlise, a malor

empresa ё apenas o humilde servo do consurnidor.

“Urn rnelo de desvencilhar― se de responsabilidades incOmodas C acreditar ser o consu―

midor o verdadeiro pattao e que O hOmem de neg6clos apenas executa suas(. )or―
dens.(… .)N5o O por acaso que se descreve a soberania do consunlldor em termos
que sugerem os processos list0 0,a votacaO na praca do mercadol da demOcracia poll―

tica '6

Se O consurnidor nao C soberano― ―sc OS VOtos sao dadOs em parte a mando do
produtor―― esse argumento naO desaparece sirnplesmente Ao contrario, poderia

vir a reagir contra a pessoa quc o emprega,porquanto chama a atencao para O pO―
der quc abrange tambё rn o controle do consunlidor.

5

E possfvel quc as pessoas necessitem acreditar que nao saO cOntrOladas se 0
que devern sO lo de maneira eficiente. Fomos ensinados a dar valor a nossa liber―

dade de escolhas econOnlicas; se se reconhecesse quc esta csta stteita a COntrole,

talvez tivOssemos dificuldades em afillllar nossa independOncia Tornar― nos―ramOs
assirn menos controlaveis Devesse a instrucaO em EconOmia, sustentada pela cx―
廿aordinana sabedOria dos livros didaticos,proclamar quc as pessoas estao,cm par_
te, a sc、 ■9o daqucles quc as abastecem, isso talvez fizesse quc aqueles assirn ins―
trurdOs aband6nassem tal servico ‐

SCia Ou naO asdm,cvidenci■ se daramente quc attudes da mat alta impor―
tancia nucm a partir da seqtiencia aceita 一一 atitudes que saO altamente protetoras

do sistema de planaamento. Ta1 0 o servico muito consideravel dO mito Seria Oti―

6suπON,Francis X,HARRIS,Seymour E,KAYSEN,Cal e TOBIN,」 ames The Ame"can 3usiness Ctted Cam‐
bndge,Harvard Universi,PreSS,1956 p 361
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nlismo imaginar quc um rnito assirn scr′ ical fosse facilrnente abandonado ou mes―
mo esperar uma gratidao geral para com os quc o difundem. No entanto, mes―
mo nesse caso ha uma mudanca――como a maloria das pessoas reconhece. Quan―
dO sarram as primeiras edic6es deste livro, havia resistencia cOntra medidas regula―

doras――de propaganda de remёdios, cigarros, cosmOticos,produtos para cmagre―
cirnento, como exemplos importantes ――, com o argumento de quё  essa regula―

mentacao representava uma lirnita95o indevida a livre escolha dO mercado. Atual―

mente, csse argumento seria considerado pela maioria das pessOas como defesa
crn causa pr6pria Hole se adrnite quc essa regulamentacao restringe o controle so―

bre o consunlldor e, cxceto nos livros didaticos, esse controle O considerado cOmO
fato pacFfico ()movirnento de idOias na direcao da verdade pode ser lento como o
de uma geleira,rnas,assirn como ocorre conl as geleiras,O difrcil dete-lo.



XX

Regulacao dα  Demandα Agregada

O sstema de planaamento exige quc os precos iquem sob contr01c efeivO e
procura ter a malor inluOncia possrvel sObre aquilo quc os compradores adquirem

aos pre9os estabelecidos E procura ter certeza no tocante a fornecirnento e precos
dos requisitos importantes da producao― _ cOnforrne veremos dentro em pouco,

aumenta constantemente a certeza de seu abastecirnento de mao― de_Obra Tudo is―
sO da precisao a scu plangamento e serve adm廿 avelmente aos obeuvos da tec―
noesttutura, os da seguranca e do crescirnento em particular. Outro risco sobremO―

dO irnportante permanece, entetanto, a descobertO: o da grave nutuacaO na de_
manda total existente para todos os prOdutos do sisterna de planaamento Precisa―
mos examinar agora as dirnensOes rnalores desse problema c sua solu95o

Do ponto de vista da fillHa indusmal,a regulacao da demanda total ou agrega―

da ё qucsほo da mais alta premOncia. Nao s6 0 necessariO quc O piblico seia per_
suadido a comprar seus autom6veis,cereais empacotados ou utensr1los domosticOs
em volume predetellllinado, comO tambOm O necessariO quc O piblico possa faze―
lo.(D melhor controle do comportamento do consumidor nao dara cm nada se
houver nitida redu95o no nimero de cmpregos e,portanto, na renda,e se os con―
sumidOres,cm consequOncia disso,nao mais puderem comprar como antes(ou
naO esiverem dispostos a fazO-lo)Um hOmem em pengo iminente de ser enfOrca―
do pouco se preocupa ern apanhar um resfriado N5o ha sentido ern elirninar uma
pequcna fonte de incerteza se permanecc uma malor Deve haver seguranca de
quc havera pOder aquisitivo em volume suficiente para absorver a producao cor_

rente do sistema de plangamento aOs pre9os estabelecidos.

Dada a natureza de scu proprio desenvolvirnentO, o sistema de planeiamentO
tornou a regulacaO dO poder aquisitivo ou da demanda cada vez mais premente.
No decurso da producao, uma ccOnonlla paga salariOs,juros e lucros que formam
os rnelos para comprar o quc ela produz. Numa sociedade pobre c sirnples,o quc
se paga e despende tende a igualar― se em valor aqul10 quc se produz Pessoas de
pequena renda nao桜 )rn a opcao de, subitamente, deixar de gastar essa renda, isto
ё, de aumentar subitamente suas poupangas O gasto esta na carnisa de forca das
necessidades fFsicas.A fungaO de cOnsumo O estavel.                          、

A10m disso,cOmO nessa sociedade as poupancas saO pequenas,os investimen―
tos serao tarnbこ m pequenos.A malor parte da producao destinar― se-6 ao consumo
corrente A produg5o para esse uso corrente O mais estavel quc a producaO enl res―

167
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pOsta a decis6es de investimentos, com suas estimativas mutaveis relativas a um fu―

turo descOnhecido.

Vimos tambOm que numa fase mais pnmitva c mais simples da sOciedade,
em quc as poupancas sao pequenas, o capital C escasso e de impOrtancia decisiva
para a producao Significa isso quc, comumente, ha muitOs pretendentes para as
poupancas disponiveis Aqulo quc a comunidade gasta para consumo es佼 1二_mul―

to obviamente一―gasto Mas nessas circunstancias mais prirnitivas, aquilo quc ela
poupa do consumo est6 suicito aS insistentes necessidades de investimento c, por―

tanto,こ tambёm gastO. Por conscguinte,toda renda obtida na prOducaO se destina
a prOducaO. uma das relrquias fanllliares da cconomia O a Lci dos MercadOs, de
Saソ. Esta afirrna quc uma cconomia proporciona sempre suficiente demanda para
comprar sua pbpria producao. POrtanto, uma deficiOncia de poder aquisitivO ou
de demanda O impossfvel. A lei de Say naO mais imp6e crencas, mas no mundo
de seu autOr,quase dois sOculos aはなs,inha muito rnё rito.

2

No sistema de planaamento,ern contraste,as poupancas pessoais sao feitas a
expensas das privacOes fヽ icas A malor parte ё feita por pessoas situadas na meta―
de das faixas superiores de renda c,para muitos,こ autom6tica. Muito mais impor―
tante quc essas poupancas individuais――quc em 1976 mOntaram a 77,8 bilhδ es

de d61ares―― sao Os lucros retidos das finnas comerciais que nesse mesmo ano
aingiram 198,6 bilh6es de d61ares. Essa poupanca ё feita por decisao da tecnOes―
trutura. Os consurnidores n5o presslonam para que se gastem esses fundos Nao
lhes O concedida a opcaO para faz0 1o.

Em geral a tecnoestrutura aumenta seus investimentos a medida que Os lucros
retidos aumentam Tendo satisfeito seus acionistas e credores e, corn isso, garanti―

do sua pr6pria seguranca,ela desina entao os fundOs a inais alta prioridade seguin―
te entre seus obictiVOS: o crescirnento Se os fundos ent5o disponfveis forem insufi―

cientes,a tecnocstrutura aumentara scus ganhos ou retirara mais dos acionistas.1

Assirn, dentro dO sistema de planaament。 , poupancas e gastos para investi―
mentos tendem a subir e a cair em coniuntO Isso, porOm, nao significa que serao
iguais―― quc os investimentos compensarao a poupanca. Tampouco existe qual―
quer mecanismo na cconomia organizada pelo qual as decis6es de poupar e inves―

tr saam feitas para se igualarem mutuamente.2

Se as vanas decis6es para aumentar as poupancas nao forem cOmpensadas
por decis6es para investir uma irnponancia igual, ou se decis6es para reduzir os
gastos de capital e outros investimentos nao forem igualadas por uma reducao nas
poupancas,enぬo parte da producao dO sistema de planaamento ficara sem poder
aquisitivo e compradores. A producao c o emprego cairao. No mundo de 」can―
Baptiste Say, os pre9os dos bens cairiarn; as poupancas aumentadas seriam entao
compensadas pelo aumento de compras dc outras pessoas aos precos mais baixos
Mas no sistema de planeiamento os precos,conforrne virnos,sao cOntr01ados,por―
tanto o efeito inicial sera sobre a producao c,pOr cOnseguinte,sobre o emprego.Is―

1``( )10Si gastos de invesumentOs sobre o ca,tal iXo e capital de gro parecem,a curto prazo( )um residuo( )en―

tre o nuxo l●uidO total de fundos reallzado das Operac5es correntes menos os pagamentos de di宙 dendos convencio‐
nais ou estabelocidos''MEYER,」 。hn R e KUH,Ed“ in The fnυ

“
tment Daclsion Cambndge,Harvard Universi"

Press,1957 p 204
2 Durante multos anos os economistas nao consideraram quc as taxas de,uroS,。 ClassicO mecanismo de equilも ●。, de‐

sempenhassem essa fun95o Enquanto se admite que as alterac6es causem certo efeito sObre os investlmentos, n5o ha

concordancia quanto a seu eleito,se`que e対 ste,sobre o volume total de poupancas
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so poderia, por sua vez, acarretar uma nova reducao na prOduclo e nO emprego
c,consequentemente,uma cspiral descendente gerada por si mesma.

Ern sfntese, o sistema de planeiamentO Criou dentro de si pbprio, muitO arn‐
plamente, a necessidade de regular a demanda agregada Sua tecnologia avanca―

da c a alta utilizacao dO capital e対 gem planeiamentO. Dessc uso planaado dos rc_
cursos advOm uma ampla producao que perrnite alto nfvel de poupancas. A tec―
noestrutura tem fortes incentivos para manter essas poupangas num alto nfvel, as
quais,se naO fOrern compensadas,poderao conduzir a uma grave reducao cumula_
tiva na demanda agregada. Essa mOsma tecnologia avancada c a alta utilizacaO dO
capital, que forcam a firina industrial a fazer planeiamentO,tOmam‐ na vuineravel a

uma queda cm terrnos de demanda agregada.A tecnoestrutura O igualmente vul―
neravel.Por conseguinte,toma‐ se imperativa a regulacao cfetiva de tal demanda.

Isso,porOnl, nao c tudO. COnfo`1lle Se nOtou antes,a regulacao efetiva da dc‐

manda agregada, paradOxalrnente, toma ainda mais necessaria cssa regulacaO. Tal
regulacao impede uma espiral descendente cumulativa na renda e nas poupancas.
Isso, no passado,tinha a mesma relacao coT as poupancas e acumulacao de capl―
tal quc a fome tem com a populacao da lndia. A Grande Depressao reduziu as
poupancas pessoais de 4,2 bilh6es de d61ares em 1929 a uma descapitalizacaO lr_
quida de 900 milh6es de d61ares ern 1933 e poupancas comerciais brutas de ll,2

bilhOes de d61ares a 3,2 bilh6es de d61ares.3 No terceiro trirnestre de 1974,ern con―

scqiiencia da recessao de 1974/75, as poupancas de pessoas fisicas e lurFdicas
eram, cm mOdia anual, inferiores em 34 bilh5es de d61ares as do vOlume m6xirno
do perfodo anterior a recessaO,Ou scia,dO quarto trimestre de 1973.4 Na ausencia
de recess6es,as poupancas continuam elevadas;o mesmo acontece com osinvesti―
mentos dc capital e com o poder aquisibvo criado por tais investimentos. E assirn,
portanto, o mesmo se da cOm a dependencia da cconomia cnl relacao as medidas
pelas quais as poupancas sao cOmpensadas.

Se as poupancas naO saO cOmpensadas, a producao e O emprego caem. Se
saO mais que compensadas quando a economia se cncontra em pleno emprego
ou quase,a producao e O emprego nao pOdenl subir ou nao pOdem faze-10 de ma‐
neira apreciavel. Em vez disso, os precos sobern, c, no sistema de planeiamentO,
cmbora hala uma protecaO apnmorada contra reducao de precOs, as subidas dc
precos, que nao apresentarn perigo semelhante a tecnOestrutura, ocorrem com
muito mais faclldadc. Isso, cOnfO111lc veremOs dentro em pouco, leva a necessida―

de de novas intervenc6es govemamentais. Requer tambOm quc a regulacao da de_
manda agregada scia reversivel.Deve haver meios para corrigir tanto uma falta co―
mo urn excesso de demanda.

Evidenciar― sc―a quc a regulacao da demanda agregada C unl requisito organi―
co do sistema de planaament。 . Em sua ausOncia, havena irnprevisiveis e quase
certamente grandes lutuac6es na demanda c, portanto, nas vendas e na produ―

caO. o planeiamentO fiCaria gravemente praudicad。 ; o capital e a tecnologia te―
riam que ser empregados com muito mais cautela e seriam usados com muito me―
nos eficiencia quc hoic. E a posicao da tecnOestrutira estaria muito menos segura,

宙sto correr perigo com a falta de lucros.A necessidade de regular a demanda agre‐
gada ё agora plenamente aceita. Contudo, sua relacao integral com o desenvOlvi―
mento econOrnico modemo nunca foi inteiramente compreendida. E対 ste a impres―

saO, cm parte originada de certas curiosidades na hisbria dessa regulagao e em

3 Ecο nomic Repo"or th・ P“なident, 197θ  p 198 Ё essa reducao nas pOupancas que inalmente as traz de volta ao
equilbio com um nivel de invesimentos menor ou menos drasucamente reduzldo
4 Econοmic Repo″ ο′the President,1976p 192 As poupancas pessoals,cm d61ares constantes,s6aungtram Os nf‐
veis de antes da recessaO nO inicio da recuperacao,no segundo tnmestre de 1975
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parte originada de naO se examinar continuamente o processo da regulacaO cOmo

um todo,de quc as irrnas comerciais que fomlam o sistema de planciamento lhe
tOnl sido hostis. Num exame mais debdo,ver‐ sc-6 quc isso esね longe de ser O ca―
SO

3

A regulacao da demanda tomOu― se uma polluca pubhca reconhecida durante
a dOcada de 30 Essa polfica foi decisivamente defendida pOr」 Ohn Maynard (de_
pois Lord)Keynes,5 e prOpagada nos Estados Unidos por um nimero relativamen―

te pequeno de ecOnomistas liberais, rnembros de uma comunidade que na Ocasiao
era tida comO antipatica as empresas de grande escala.6 Foi posta cm vigor pela
Adrninistracao Roosevelt, quc tinha tarnbё m suas desavencas com OS neg6cios. A
polltica era vista em pnmeiro lugar(embora naO exdusivamente)comO remod10
para o desemprego― ―uma fe19aO quc ainda mantё m――c assirn pareceu ser uma
acaO em favOr do mo宙 rnento trabalhista. Adcmais tinha o apolo d0 0perariado, c
isso numa ocasi5o de aё erbas disputas entre os trabalhadores c Os patr6es. Nao
causa admiracao fOsse c6nsiderada pe10 pibllco em geral, assirn como pe10s ho―
mens de nog6clos, uma medida de bem― estar du宙dosamente experimental, da
qual se podia csperar que scna, de certO mOdo nao especiicado, dispendlosa ou
preludicial aos neg6cios.

Mais importante ainda, a regulacao da demanda agregada causa um impacto
muito diferente as empresas individuais e as companhias amadurecidas. Na doca―
da de 30, renetindo um attaso comum e na realidade uma diferenca cultural inva―
riavel porta― vOzes dos neg6ciOs expressavam ainda os interesses das empresas indi―
viduais sOb a impressao de que issO renetia os interesses comuns de todOs Os neg6-

clos.

A empresa individual tenl muito menos necessidade de regulacao da deman_
da agregada. A companhia amadurecida O uma adaptacao a tecn01ogia avancada
c ao uso abundante de capital. O planaamento faz parte dessa adaptacao, assim
como a tecnoestrutura.A regulacao da demanda agregada ё necessaria a fim de as―
segurar esse planaamento e proteger a tecnoestrutura. A empresa indi宙 dual, cOm
tecnologia mais simples c compromeumentO de capital menor,tem menos necessl―
dade de planeiar.E nao tem tecnoestrutura(ou,se tem,こ muito menor). Isso signl―
fica, enl termos praticOs, que sc a demanda cai, a firma pode adaptar― se a cla dis―
pensando trabalhadOres. A companhia amadurecida, cm cOntraste, naO pOde dis―
pensar seu capital A tecnocstrutura O grande c custosa c reduzi― la signilca desinte―
grar o cё rebro da cmpresa.

5 PanCularmente em The Cenaral Theo″
Or Ernploノ ment,Inた rest and Monaソ (Nova York,HarcOu■ ,1936),embora
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arquitetos dessa lul revOlucao devenam Orgulhar― se de sua obra Tratel, com certa minuciosidade,da hist6ia da revO―
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ole da empresa individual fica firmemente

em maOs de seu proprietariO.sc ela nao estiver assoberbada de dfvidas,pOdera re―

sistir a uma queda temporaria nOs ganhos.

Mais ainda,こ possrvel quc alguns empresarios dotados de visaO, na dOcada de
30, tenham vist0 0u percebido quc a regulacao da demanda cxigiria uma amplia―

9aO drastica do papel dO Estado na econornia c quc isso modificaria o sistema tribu―
tari。, de instrumento de aumentar a renda para instrumento regulador da deman―
da. IssO tambOnl teria um efeito muito diferente sobrc a cmpresa individual quan―

do cOmparada com a companhia amadurecida.
O peso real,tanto dos impOstOs de renda das empresas como das pessoas fti―

cas cai, ern medida substancial, sobre o empresario ()imposto de renda da cOrn_
panhia nao afeta diretamente o membro da tecnOestrutura E o impacto do impos―
to de renda do indivrduo, consideradO O vOlume da renda, muitO provavelrnente
sera mais leve quc o que recai sobre o empresario. I)。  mesmo mOdO quc existe
uma diferenca entre pagar rnais e pagar rnenos imposto de renda.

Finalrnente, um exame atento da fOrma especFfica de regulacao que acabOu
entrando em usO revela o interessante fato de quc ela, na realdade, tem O apoio
muito forte das companhias amadurecidas e suas tecnoestruturas.

4

Na dOcada de 30, nos pHmeiros anos da rev01u95o keynesiana, em geral se
acreditava quc a demanda agregada pOderia ser regulada aumentando― se Ou redu―
andOsc Os gattos gOvemamenaa mant膜

::毛 til鶴::』al繋 ::s繊増電 lN50 se considerava quc essa politica altel

o゙ do Edado com a∝ onOtta Aquda i器
瞥1編」i∫辮常穏澱糟穏:rfodos,reduzl-los―ia crn outros,mas em rr

ma cscala cm relacao a ccOnOnlia como um todo.
Essa visao da p01itica cra quirnOrica. Os gastos publicOs podern ser aumenta―

dOs embOra issO ex,a tempO.Mas uma vez aumentados,naO saO facilmente reduzl―
dos Os gastOs__nisso estao tQdOs de acOrdo――tem que destinar― sc a finalidades
iteis ou aparentemente iteis. A semelhanca dO cOnsumo pnvado, qualquer novO
serv19o piblicO tOrna― se rapidamente uma parte do padraO de vida cOstumeiro
Urna vez dad0 0 apolo a cscolas, hospitais, parqucs ou transportes pubhcOs, ele
n5o pode ser retirado facilmente. Gastos nao recOrrentes, notadamente para obras
piblicas, podem ser reduzidOs pelo prOcesso de naO cOmecar novas obras. IssO,
porOrn, leva tempo c tais gastos sao tambom urn tanto lentos para fazer efeito.7A

demanda,cm cOntraste,pode cair um tanto rapidamente c conl cfeito cumulativo
A alternativa ё ter um nivel perrnanentemente alto de gastOs pablicOs. Partin‐

do dessa grande base, Os aumentos saO possrveis quando necessarios. Esses gas―

糧::態∬Fttittn鳳湯TЪ躙 :ッ[鮮電嘘謂
i::』

理1濡胞
cacm, com isso liberando os gastOs para sustentar a demanda. AdotOu― se essa al
temativa. Os gastos govemamentais桜 )rn sido altOs desde a Segunda Gucrra Mun―

7 cf GALBRAITH、 」 K e JOHNSON,G G The Ecο nοmic町メeCtSげ :he Fed`ral P“ b″c Wο rtt Eゃ。nd″ures,

轟1批ど::鍬t貯 :廿篇£露胤電1と脆盤離nlT譜猟lT機器:まFene∝
d“imd“ a∝ d←
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dial e tem aumentado substancialrnente em perfodos de recessao ou estagnacaO E
tem sido sustentados por um nivel de tributacao autO_aiusttVel.8

0s irnpostos que prestarn esse ser′ ico saO Os impostos de renda das pessoas fr―

sicas e lurrdicas.Arnbos sao adnliravelrnente proietadOS para regular a demanda;e
como ambos precedem essa funcao e foram, na realidadc, originariamente proieta―
dOs para aumentar a receita c induzir malor grau de igualdade na distribuicao da
renda, tern― se que supor quc uma boa sorte vez ou outra se manifesta nOs neg6-
clos dos Estados Unidos moderF10S.Com uma renda mais alta na ccOnOmia,os in―
divrduOs inevitavelmente tem uma renda mais elevada.Tornam― sc assim suicitOS
ao imposto de renda)Ou,se ld eSEO StteitoS a clc,a uma sobretaxa mais alta.As―
sirn, o imposto de renda de pessoas fisicas retira uma proporcao crescente da ren―

da aumentada c, portanto, atua no sentido de reduzir progressivamente a dOman―
da a medida quc a renda aumenta.No caso oposto,de renda em declrn10,。 rendi―

mento do impOstO se reduz mais do que proporclonalrnente,a medida quc os indi―
vfduos tornam― se isentos ou passam para faixas mais baixas.Libera― se,assim,uma
parte crescente da renda para os gastos. Embora o imposto de renda das pessOas

iurrdicas saa tributado em taxas de percentagem apro対 madamente ixas,seu efei―
to O semelhante, pois, com a elevacaO da renda, os ganhos das cOmpanhias so―
bem muitO rapidamente,rnuito mais rapidamente que qualquer outta classe de ren―
da.9 Estando esses ganhos suiCitOS ao imposto de renda de pessOas jurrdicas, uma
parcela malor de toda a renda ica suiCita a csse imposto.O inversO ё tambOm ver―
dadeiro quando a renda nac10nal vacla ou cai.

Mas essa regulacaO, por adrniravel que seia, s6da resultado se as magnitudes

saO suficientemente grandes para ter algum valor.Os impostos tem que ser aprec16-

veis em relagao a renda se devem afe蛯 1-la c,com isso,a demanda. Seguc― sc,pois,
que serao suficicntemente grandes se as operacOes do Estado fOrenl suficientemen―

te grandes em relacao a ccOnOmia como um todo.O Governo deve tambOm ser
grande, se as modificac6es em suas despesas tem que ser usadas cOm efeito. Um
aumento de 20 blh6es de d61ares nas despesas piblicas pode ser feitO facil e prOn―

tamente quando ele aumenta as despesas govemamentais em apenas 10%. Sera
um soAledourO de tempo quando significar uma duphcacao das despesas pablicas
Por cOnseguinte, uma cscala adequada dos gastos governamentais― ―um setor p6-
bhco suficiente――ё o fulcro para a regula95o da demanda agregada.

5

Em 1929,Os gastOs federais para todos os bens e scrЛ90S rnontaram a 6,9 bi―
lh6es de d61ares;ern 1939,fOram de 22,6 bilh6es de d61ares; ern 1976, de 97 bi―
lh6es de d61ares.10 Em relac5o ao Produto Naclonal Bruto,aumentaram de 2%em
1929 para 873 em 1976.

Embora cm geral se suponha O cOntrariO,esse aumento conta corn a vigorosa
aprovacao dOs hOmens de neg6cios do sistema de planeiamentO. OS que sup6em
o contrano s6 notam a obiecaO de praxc as despesas com servi90s ci宙 s,cm gran―
de parte宙 nda(nao pOr acaso)dos pequenos empresarios do sistema de mercadO.

8 Entre 1973, ano relatlvamente bom, e 1974, ano de reces壺
o incipiente, a Administracao Nixon― Ford aumentou em

4,8 bilh6es de d61ares a cOnmbuicao govemamental aos gastos na economia Essa cifra O o resultado da diferenca en‐
tre um aumento de 34,7 bilh5es de d61ares nas despesas e um aumonto de 29,9 bilh6es de d61ares nas receitas No
ano seguinte,quando o declinio econOmico aungu seu ponto ma対 mo,a mesma adminlstra゛ o(reconhecidamente
conservadora)acrescentou 59,8 bilh5es de d61ares a renda A recata calu em l,7 bllhao de d61ares e a despesa au―

聯 鱗 ]隋 熊 :螂 鰐
F¨

赫

"η
″

・



REGULAcAO DA DEMANDA AGREGADA     173

Nao notam a宙 gorosa aprovacao dO sistema de planaamento aos gastOs nlllitares,

a cxメ。racaO cspad」 ,ao apdO a pesTttλ
:s]ld燎器  [翼署鳳「お臓と∫construcao de rodOvias ou, diretamente,

mento, quando estaO em dificuldades financciras,1l como ocorreu cOm as ferrovias
do leste ou com a Lockheed COrpOration Embora a participacao dos gastos milita―
res na despesa tOtal tenha dirninurdO na docada de 70, cles ainda representam o
ponto em quc sc sustenta o apolo do pablicO ao sistema de planaamento. Esses
gastos sao a garantia da tecn01ogia avancada」

:ち

pl?ぉ

』電billi:F∬:::『」:111]I電晏Imento,para o sistema de planeiamentO,|

業寛鱗軍螢鶴壼鱗∴∬Sm器∬甘諸置■群:

椰 審鶏珈 鰤 m灘扮 黛』
os temores cotidianos do sOcialismO e do

Estado. Os icgisladores que mais conscientemente renetem a Opiniao da comunida―
de dOs neg6clos regularrnentc advertem serern insuficicntes os fundOs quc estao
sendo gastOs cOm deterrninadas arrnas. O sistema industrial, naO mais quc qual_

ス機l讐鵠」電躍魚習斎t£誌ittTttiム 1抱 1。kttmed:懲謂d:13
qu5o precisamente cla identificOu e sustentou o quc ё essencial para cssa politica

6

Em muitas analises sOciais, inclusive de numerOsos econonlistas, tem havidO
uma tendencia para minirnizar ou naO levar em conta o papel dos gastos nlllitares
na regulacaO da demanda Muita coisa ha, que ainda naO estd estabelecida nO tO―
cante a dependencia desses gastos. Os arrnamentos situados nas faixas mais destru―

tivas de megatOns tOm relacao Organica com o desempenho dO sistema ccOnomi―
co, c esse fatO cOnduz a uma andlse desagradavel. Essa relacao tambern func10na
como ma propaganda dO sistema, alё m de propOrclonar apo10 a um argumento
frequcnte dos maEttstas Assirn,a discussaO erudita e dos livrOs didaticos dirninui o
papel dos gastOs rnihtares na regulacao da demanda c concentra― se, ao invos, nO
aprimoramento da pOlftica tributana Ou cm outras qucstOes mais convenientes.
P∞sc&hお a questお お s Fd∝ 耐

距 il徹 :u風」篇 :総 ■ s霞訛por uma polrtica nacional superior, pode

os gastos para fins civis ou pOr scu retorno ao uso privado 12

d∝ Ⅳ惚碗橘品pじi:s嚇♂蹴'A ttnぬ
施gtta pra os 9■∝pri1/a

regular efetivamente a demanda se o se―
tor piblico fOr grande c Os recursos liberadOs Ou absOrvldos fOrem suficicntemente
grandes para serern consideradOs. As despesas nlilitares sao o quc tornam grande

腫 蹴 諜 1,11胤 ■ 黛 織 震
dm aC° nseguir o叩

“

飾 ぬ mental
om o indispensavel volume de gastOs, as

despesas rnilitares tambё m representarn uma garantia contra os riscOs tecno16gicos
do sistema de planelamento. Isso naO OcOrreda com os gastos com escolas e par―

施?拙龍‖『λttal雪::『鵬『虞」11:譜 空
,電臨器よ

°enconta dicuにade pam cump●r suas obngac5es_ね _

6 comum recorrer se ao Estado em tOdos os palses indus
tnallzados, inclusive nos Estados Unidos A ret6nca anteiOr, contra o● sco do socialismo, converte― se rapidamente em
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ques ou com os pobres. Um gasto substiturdO naO exerceria o mesmo apelo direto,

nem teria a mesma relacaO cOm a tecnologia quc tem Os gastos rnilitares.Voltarei a
tratar desse assunto bem mais porinenorizadamentc.

7

A sequencia revista,conforme vimos,adapta o consumidor aos obiciVOS da
tecnoestrutura e proporciona urn clima de crenca social favoravel a csse resultado

Seria realrnente esquisito quc essa tendencia Operassc apenas ern relacao aO cOn_

sumidor__quc o Estado c o clima de crenca, no qual ele funclona, ficassern intel―

ramente fora da inluencia daqueles que lhe vendem mercadonas. Mas se a se―
qtiOncia revista opera cm relacao a demanda p`blica, enぬ o os gastos da defesa

ern sua atual rnagnitude sao,cm parte,uma adaptacao as necessidades do sistema
de planaamento e da tecnoestrutura

Scrvirem as dcspesas rnlitares as necessidades do sistema de planeiamentO__
e ser o cllma subiaCente da crenca na poll● ca nacional favoravel a quc assirn saa

――parecera raz06vel a muitos leitores,talvez a maioria deles. Isso naO significa quc

sera facilmente aceita. Nesses assuntos costumamos ser guiados mais por f6rmulas
do que pela verdadc. Para tal firn colocamos tambOm a responsabilidade p6bllca
naqueles que nao se perturbarn com o uso dessas f6rrnulas convencionais― 一aquc―

les quc, quando surge a necessidade, podem reagir com feA/or moral em defesa
do absurdO. Serem os requisitos de defesa cstabelecidos sirnplesmente por interes―

se nacional, serem eles independentes de quaisquer necessidades do sistema de
planaamento,ё  uma f6111lula itil Ela santifica despesas quc nao pOdiarn ser defen―

didas se se destinassem especificamente ao sustento do sistema de planelamento.
E ainda da crOditO a crenca, importante para a autonomia da tecnOestrutura, de
quc um grande abismo separa os neg6clos do Estado dos neg6clos pnvados. O Es‐

tado decide c ordenal a empresa respondc. Se se adrnitisse quc a funcao dO Esta―

d00 adaptar―se as necessidades do sistema de planelamento, nao mais seria possr―

vel considerar este iltimo como entidade independente.
Mas as f6rmulas nao saO O melhOr guia para pessoas inteligentes c interessa―

das nesses assuntos QucSt6es importantes acharn― sc envolvidas,inclusive scguran―

ca c atO mesmo a sobre宙 vOncia humana. Nao devemos amscar menOs que a ver―
dade A polltica modema de aquisic6eS rnilitares c outras conexas na realidade se
adaptarn amplamente as necessidades do sistema de planeiamentO.(Parece muito
prOvavel que csta seia a tendencia de todo planaamento― ― comuniSta, socialista

Ou naO sOcialista― ―, qualquer que saa sua forma.)As reacOes reversiveis ou dc
dois sentidos da sequencia re宙 sta,nisso,operarn como cm outras partes. E a linha
quc separa o Estado do quc se denomina cmpresa privada,ou pelo menos da par―

te altamente organizada dela, ё uma ficcaO tradiclonal. Contudo, deve― se perrnitir

que csse problema repouse nesse ponto atO que nova regulacaO dOs precos e sala―

rios e o papel do trabalho e dos sindicatos no sistema de planaamento saam exa_
rninados.
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``Nao h6 1ndice de pagamento pelo qual o trabalhador nOrte― amencano de picareta
e enxada possa 宙ver que saa suicientemente baixo para competir, em escavacOes,
com uma pa mecanica '

NORBERT WIENER

Poucos壺 o os assuntos em quc a imagem ф d宙hzacao mdustriJ se apresen‐

taほo nitida como na de sua foκ a de trabalho. E uma grande massa― ―a pr6pna
palavra o Onipresente_― quc,no come9o do turno de trabalho,acorre para sua ta―

refa, e retira― se ao tellllina― la.(3onsiste de operanos comparativamente n5o― espe‐

cializados que dirigem ou aiudam as rnaquinas, e fazenl todo o trabalho das fbbri―

cas,e de uma pequena aristocracia cttas aptidOes vao alё m do alcance da maqui¨
na.QuandO O sistema csb funclonando bem,todos ou quase todos es6o em seu
trabalho QuandO nao esほ ,aparecern comunicac6es no quadro de a宙sOs, Os Ope―

ranos ficam em casa ou vaO para os bares, c a crescente porcentagem de desem―
pregados na forca de ttabalho,como um todo,こ a medida da falha do sistema cco―

nOmico. De modo semelhante, quando as relagOes de trabalho sao tranquilas, Os
operanos transp6em pacificamente os pon5es da fabrica. Quando naO saO, apare_
ce uma linha de piquetes, c a fabrica ou fecha os po“ es ou funciona enfrentando
as ameacas da mulid5o que se agita do lado de fora.Ha outrOs elementos na em―
presa――gerentes, engenheiros, proictiStas, escnturanOs, auditores e vendedores_一

mas fazem parte de um Obscuro segundo plano.A fo、 a de ttabalho,a quc conta,

こo grande c homogOneo proletariado operano.
A irnagem ainda nao es● em desacordo com a realidade do sistema de plane―

jamento,mas esE fortemente discordante de sua tendencia.Dentro do sistema,o
proletariado de macacaO sc acha nitidamente em declinio,tanto em nimeros relati―

VOS COmO em inluencia, c a nocaO de desemprego, como O considerada tradiclo―
nalrnente,vem tendo,a cada ano que passa, rnenos significagao. cada vez mais as
cifras de desemprego enumeram aqucles que na realidade nao s50 empregaveis,
devido as necessidades da econonlia moderna em geral e do sisterna de planeia―
mento em particular. Essa incapacidade pode coc対 stir com aguda falta de talentos

mais altamente qualificados. A宙 sao dO sistema apresentada nos capitulos prece―
dentes torna essas tendencias previsfveis;c as estatisticas,que nesse caso sao bOas,

confi111lanl as expectativas ou estao cm ha111lonia corn elas.

175



176

2

NATUREZA DO EMPREGO E DO DESEMPREGO

O sistema de planeiamentO, COnforme observamOs,tem forte Orientacao tec_
no16gica;realmente um dos obieivOS SecundanOs da tecnoesttutura C a demonstra―

caO dO vinuOsismOに cnico. E a pr6pria tecnoestrutura, cntre outras coisas, O uma
aparelhagem quc reine os variOs ramos de conhecirnentos especializados cientFfi―
cos, de engenharia c outros, que tern relacao com a sOlucao de detellHinados pro―

blemas.

Vimos tambOm quc a tecnologia cm combinacao com altas e対 gOncias de capl―

tal toma imperaivo o planeiamentO.Todo plangamentO procura, tanto quanto
possivel,garantir quc aquilo que se presume corn relacao aO futuro seia O quc o fu‐

turo trara. IssO halllloniza― se tambOm cOm a preocupacao da tecnoestrutura com
sua pr6pria scguranca,pois esse controle reduz ao mfnirno a probablidade de ocOr‐

rerern fatos quc coloqucrn em risco scus ganhos e,portanto,sua pos19aO.

Essas considcrac6es revelam com consideravel precisao as necessidades de
maO_dc_Obra c a politica de trabalho do sistema de planeiamentO e prevOcm prati―

camente todas as suas principais tendencias.

Ec宙dente que o sisterna terd uma grande c crescente necessidade de talentos
qualificados A tecnologa, O planaamento c a coordenacao da Organizagao resul_

tante exigem,todos eles,tais talentos.Essa exigencia_talvez tta desneces“ rio

observar__O de maO_dc_obra educacionalmentte quahficada, c n5o apenas treina―
da Engenheiros, vendedores e gerentes de vendas, adnlinistradores e engenheiros
de administracao c a quase infinidade de outtos especialistas,embora saam treina_

dos enl sua tarefa especial, s6pOdem ser assirn preparados se iverem uma educa―

caO preparabna anterior. Esse naO o nccessariamente o caso do fabricante de mol―
des e ferramentas, do carpinteiro, do estucador ou outro artrfice cspecializado.(D

engenheiro, o gerente de vendas e o diretor do pessoal aphcam qualificac6es men―
tais especializadas a uma tarefa especrfica.Antes de aprender sua especialidade par―

ticular, tem que ter os requisitos intelectuais ou uma preparacaO mental. O Opera―

no qualificado conta cOm a destreza manual e a cxperiencia, Para issO naO e対 ste

urn nfvel educaclonal rnfnirno.

Ao mesmo tempo,o sistema de planeiamentO redtlz relaivamente― ―e,duran―
te longos perfodos, absolutarnente― ―suas necessidades de operarios, tanto qualifi―

cadOs cOmO nao―qualificados

Essa situacaO surge, em parte, da natureza da tecnologia. As maquinas efe―
tuam, corn faclidade e bem, aqulo que O feito por meio de esfor9os frsicOs repeti―

dos, sem a orientacao de inf。 111lacOes significativas. Por conseguinte, elas compe―

tem corn mais eficiencia cOm o trabalho fisico,inclusive com aquele quc e対 ge nao
pequena destreza c aptidao.1

Encarar,porOrn,a mecanizacaO c a automacao comO um problema em custOs
comparativos O reduzir sobremodo seu papel― ―e pagar mais pelo errO de lirnitar
OS ObieivOs e calcu10s econOmicos a maximizacaO dOs lucrOs.2 A tecnoesbmtura,
confollHc se nOtOu, procura o progressoに cnico pelo quc ele representa, quando

l lsso C uma generatta95o H6 inimeras operac6es― ―por exempb, as operacoes sensonals e manipdatvas envolν l‐

das no manelo de uma"mecanica__que nao tOm reqtusitos educacionais apreciaveis,mas que n5o se prestam a
processos automatcos
2 No tOcante a etta discuss5o,ver SILBERMAN,Charles E “The Real News About Automaton'' In:Fο

"tlne 
」aneiro

de 1965 Para as razoes opostas e, creio, mals persuaslvas, vela se SELIGMAN, Ben B “Automaton and the
Unions'' In:Dlssent v XII,n° 1,invemo de 1965 A palavra``automacao'',interpretada l■ eralmente,refere― se a um
processo industthl que fomece dados de suas pr6phas opera95es e toma a alimen憾 ―los geralmente por meio de um
computador a controles que govemam inteiramente esse processo,o qual dspensa,attm,toda m5o― de―obra dlreta
Mas o fato de as m6quinas automdicas prescindlrem de grande parte da oienta゛ o humana,mas n5o dela toda,natu―
ralmente C muito importante E issO tambё m se chama automa゛ o Por causa dessa ambiguidade,emp“ guci parcimo‐

niosamente a palavra automaぃ 。e,na maioia dos casos,ao parafrasear argumentos populares
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isso nao entra cm connito com outros obiciVOS.Mais importante ainda,procura a
certeza na oferta c nO preco de todos os requisitos primaciais de producaO.O traba_

lho C um requisito p● macial. E uma grande forca operana de trabalho, especial―
mente se subordinada a autOridade cxtema de urn sindicatO, introduz um grande
elemento de incerteza e perigo.Seu custo nao esta sOb O cOntrole da tecnoestrutu―
ra,cmbora no sistema de planciamentO haia,naturalmente,o poder de cOmpensar
as alteracOes no custo com altera95es nos pre9os. Restam o risco e as conseqtien―

cias de uma greve.

Em contraste, a mecanizacao aumenta a certeza. Maquinas ainda nao fazem
greve.Seus pre9os esEo stteitOS a grande seguranca quc,conforrne宙 mos,ё pr6-
pria das relac6es contratuais entre as grandes fi111las. C)capital pelo qual as maqui_

nas ぬo fomecidas vern, em grande proporc5o, das poupancas intemas da fima.
Tanto seu fomecirnento como custo estao, pOrtanto, inteiramente sob o controle
da irrna.A mecanlzacaO e対ge mais funclonarios de escribrio c mais membros da

tecnoestutura. Mas os funclonarios de escribriё  costumam identificar― se com os
ObieiVOS da tecnOestrutura com a qual se fundem.Esse O o resultado de subsituir
20 operarios pOr 2 homens ou rnulheres que tenl cOnhecirnento de computadores.

Assirn,a tecnoesせ utura tem fortes incentivos para substituir os operariOs, c es―

ses incenivos vao muitO a10m das considerac6es de custo(quC tambё m podem ser
importantes).

Nos 18 anos decorridos entre 1958 e 1976,a forca de trabalho civil emprega―

da aumentou em cerca de 24 mllh6es de pessoas― ―dc 63 rnilhδes para mais de

87 rnilh6es.De 1958 a 1963,porё rn,a forca de trabalho operana pellHaneceu apro―

対madamente estavel.Desse ponto cm diante,aumentou em apenas cerca de 5 ml―
lh6es.Jd a forca de trabalho dos funcionariOs de escnbrio aumentou sua participa―

caO nO tOtal da forca de trabalho de 42,6% em 1958 para 50,0%em 1976. No
mesmo perfodo a participagao d0 0perariado reduziu― se de 37,0%para 33,1%.3

As cifras acirna referern― sc a ccOnOnlia como um todo, dela cxcluindo― se ape―

nas a agncultura c as industnas de servicos. Por conseguinte,incluem os operanos
fora do sistema de planaamento c onde― ―pode^se presunllr――o declfnlo em ni―

meros relaivos foi muito menor Assim,de 1964 a 1976,o emprego de operarios
apresentou― sc esttvel ou em declinlo na producao de a90 e de petr61eo― ―indis―

trias caractertticas do sistema de planciamentO・ Na producao de autOm6veis,hou―
ve urn aumento modesto,mas de 1951 a 1976,cmbora a producaO tOtal da indis―
tria automobilrstica tenha duplicado, o nimero de operd五 os na producaO dirninuiu

ern quase 20 mil.4

Urn estudo recente sobre as necessidades de m5o‐ de-Obra cOnclui quc, cntte

1974e1985, haverd um aumento de cerca de 28%nOs empregos de funcionarios
de escrit6rio. 」a no casO dOs operanos, o aumento se situana em apenas 13%.
Grande parte deste■ 1■mo,cumpre repeur,ocOrreね fora do sistema de planaa―

ment。 .5

3

A rnedida que declina a procura relaiva de operariOs, aumenta a necessidade
dos que possuem qualificacao educaclonal mais alta. Estes sao necessariOs para a

3 Empl●ノment and Training Repo″ or thC P“ sident,1977 Depaぬ mentos do Trabalho e da Sa`de,Educacao c Bem_

Estar dos Estados Unidos p 135,p 162-163

:鵠 !解Zλ鶴 鳴 :騨 瓢 γ」乍‖鰍 lini〃鶴 鴛 ittsdoTmbdhoeぬ Sa■&,日 u“゛o e Bem‐

Estar dos Estados Unidos p 336
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tecnoestrutura. E, embora com qualificacao educaciOnal mais mOdesta, sao neccs_
sariOs para o desempenho de tarefas burocraticas.

Seguc‐ se, ainda, que se o sistema educaclonal nao se mantiver a par dessas
necessidades, quantitativa c qualtativamente, em algumas areas havera uma falta
dos que sao dOtadOs de qualificacao educaclonal rnais alta,c em outras haverd um
eXCettO dOS quc a tem em nfvelrnais baixo.Estaこ 。situacao atual.

E a vaidade dos educadOres quc Os leva a crer quc eles moldam o sistema

奪拙轟鰭靴獅 :疑駆讐蠅驚Fl肝r懲

轟yl喘i孵醜1撚蝙 重l母撒榊1驀搬離:

椰 轡i   批1節欄[凝y犠椰
porclonava― se insttucao primaria as rnassas a urn custo rninirno.Aqueles que dese―

憮∬≒s∬鵠脂乱」理品網liキ鍮 苓穐藉櫛fos sistemas escOlares das cOmunidades ir
tal, da parte central e oeste da Pensilvania, dO nOrte dc Nova」 ersey e dO interior
do Estado de Nova York ainda manifestarn sua antiga inferiondade. sup5c_se quc
uma antiga cidade industrial tenha cscOlas ruins.6

Em cOntraste, os requisitos de pOtencial humano do sistema de planaamento

盤品麓電11:悩臨」蝸誌・星li獣悪
Se abaxo dO bpo para ttncur a nece」 ―

貯漁轟∫1∬撫署蹴恵∬欝L欝舗盟馨整廿話疑
computadores.Alarga― sc ainda mais para reneur a necessidade de talentOs burOcra―

踊滋II枷灘節靡電謂1淵鯖蹴農雅
Essa revis5o dos requisitos educacionais ё progressiva. O topo de urna cOnu―

霧 蕪 聾 轟 韮 曇 輔 導 :Hos. Estes, confolllle se observou, consi

華 鮮雙響[『 1鮮

4

O efeito dessa reacao demorada ё quc, quando o nimerO de empregos 0

6 Fora dO slstema de planelamento,o mesmo aconteceu durante mtuto tempo nas areas rurals dOs Estados dO sul Ah

tambCコn havia necessidade de ma。_de_Obra rude e analfabeta, c, Ix)■anto, naO se faaa previsao para nada mais A
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comparativamente elevado, ha numerOsas vagas para aqueles de qualificacao mais
alta, particularmentc os especiahzados, sendo a maloria dos desempregados fOma―
da pelos quc n5o tOm quallficacao educaclonal ou uma cxpenencia de trabalho
compensadora ou antiguidade. Os ardentes esforcos do sistema de planaament。
quc se fazem para rccrutar elementos nas universidades e, mais ainda, atravOs de

anincios em iomaiS,atestam esse fato.7 Ao mesmo tempo,como nao se recOnhe―
cem ainda inteiramente essas vagas como a contrapartida noIInal do desemprego,
as estatisticas nesse sentido sao escassas.

As cifras sobre as qualifica95es educaclonais dos desempregados sao melhO_
res.Na primavera de 1975,quando o rndice Oficial de descmprego era de 9,2%da
forca de trabalho, 12,473 referiam― se aqueles com menos de oito anos de escolari^
zacaO, 11,3%aos com Oito anos, 15,2%aos com ttes anos ou menos de colegial.

Quanto aOs diplomados por universidade,cram 2,9%.8 Entre todos os oficialrnente
computados como desempregados na ocasiaO, 44,3, naO muito menos da mctade,
tinham menos de quatto anos de instrucao secundana A10m disso, deve― se lem―

brar quc o indivFduo que s6 frequcntou cscola por alguns anos geralrnente teve es―

colas piores e possul escolarizacaO inferior as dOs indivrduOs quc estudaranl mais

anos.

Ainda mais amarga ё a situagao de desemprego para os,ovens quc reinem
as desvantagens da lirnitada cxperiOncia de trabalho, da pouca escolarizac5o e da

cOr naO branca Entre os brancos de 16 a 24 anos com oito anos de cstudOs,a ta―
xa de desemprego era de 28,9%na primavera de 1975. Entrc os nao brancOs, de
43,2%。 9,10

5

A situacao das rninorias e対ge uma palavra especial Ha muitO sc observa que

o trabalhador negro ё o■ltimo a ser adrnitido quandO o emprego se esセ i expandin―

do e o primeiro a ser dernitido quando o emprego se retrai. Os negros sofrem dc
uma desvantagem especial. Mas muita coisa deve― sc ambuir ao baixo nivel de qua―

lificacao educaclonal entre cles, renetindo nao a discrirninacao per se pelo sistema

de planeiamentO,porOm uma desvantagem prO宙 a nas escolas e ambiente.Urn ne―

gro bem instturdo naO o neccssariamente o primeiro a ser denlitido nem o ultimO a

ser adrnitido.11

Certa porccntagem de desemprego esti tambё m associada a mudancas indus―
triais――ao declinlo da mineracao dO carvao de antracita na parte central da Pensll―

7 0 redator de um jomal de Boston observou anos atas que sua renda onunda de anincios de oportunidade de em―

pregos chegara a ultrapassar a das grandes iolas,com mu■ o menos interfettncla na politca edltonal
8、vHITM()RE,Bob ``Educatonal Attainment o(Workers,March 1975" Departamento do Trabalho dos Estados Uni‐
dos,Bureau de Estatistcas de Mao_de_obra lni Monthり Labor R●υiett v 99,n° 2,fevereiro de 1976 p 46-48
9 fbid Para ins de comparac5o,o desemprego nacional era estlmado em 25%da forca de tabalho civil em 1933,pior

ano da Grande Depressao
10 Deve‐ se ter em mente que os requislos educacionais e as desquallicac5es aqui dlscutldas sao as dO sistema de pla―
nelamento, ao passo que as caracterlstlcas educacionas dos desempregados s5o as da forca de tabalho como um to‐
dO E, sem d`vida, as oportunidades de emprego daqueles com minirnas qualilcac6es educacionais saO melhores fora
do sistema de planelamento As industtas de sew19os,de construcao c a agncultura tem,todas elas, uma necessidade
substancial e constante de maO_de Obra comum NO caso de m5o― de―obra agrfcola migrabia,percebe‐ se novamente
quao responsivoを o sistema educaclonal ao contexto Nenhuma instuc5oこ necessdia para a colheita de sa■ as E ne―

gando‐ se mais ou menos efetlvamente educacao aOs llhos daqueles que delas parucipam, asseguram‐ se novas gera‐

95es de tal rnaO_de_obra
ll Contudo, os ganhos de negros instlurdos permanecem abaixo dos ganhos dos cidad5os brancos de quahicacaO se_

melhante Em 1969, os ganhos mёdios de negros com quatro anos de unlversidade, ente 25 e 34 anos, eram 78%
dos ganhos dos brancos com a mesma qualilca゛ o formal “The Social and Economic Status of the Black Populaton

in the Unlted States, 1972" United States Bureau of the Census Curlent Pο pulα‖on Repo同短 Sをic P-23, n° 46 p
25
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vania, a mecanizacao e a cOns。 1ldac5o da rnineracao na regi5o betuminosa, a per_
da da indistria sofrida pelas cidades industriais em Nova York, Nova lnglaterra c

em outtos lugares.Mas nissO tambOm muita coisa tem― sc quc atribuir ao exrguo sis_
tema educaciOnal que servia as industrias dessas regiOes, onde― ―o quc era carac―
teristico― ―um garoto ia trabalhar nas nlinas ou nas fabricas assirn que pudesse fa‐
zer trabalho manual. Uma populacao bem instrurda naO tcna permanecido inativa
ou teria atrardo a indistria para si pr6pna. Um engenheiro acronaitico, cOm O dc―

clrn10 na demanda de a宙 6es rnllitares tripulados,podera ter dificuldades em encon―

廿ar emprego ern sua cspecialidade, rnas com um pouco de treinamento e pondo
de lado um pouco de dignidade pOdera tOmar― se urn excelente vendedOr de apare―
lhos domosticos.

Esse ponto O de muita impomncia.o desemprego no sistema de plangamen_
to inclui aqueles que naO encOntram trabalho em scu ofrclo ou habllldade particu―

lar. Inclui tambё m operanos qualificados quc estao nOs lugares errados e que relu―
tarn em deix6-10s. O namero dos que figuram nessas categorias aumentara a medi_
da quc a demanda pross10ne inenos fortemente sobre a capacidade da fOrca de tra―

balho, c O desemprego se eleve em cOnsequOncia disso. ContudO, as crescentes
exigencias dc ordem educaclonal da parte do sisterna de planaamento aumentarn
a mobilldade da forca de trabalho tanto entre as ocupacOes como entre as regi6es.

O artesao habil de modesta instrucaO naO aprende facilmente um novo Ofrc10, c os
nscOs dO mOvimento sao sOmente seus.Assim,se se estabelece cOmo fabncante
de mOldes e ferramentas ern DetrOit, ha raz06vel chance de que pellllanecera la.
O cngenheir0 0u executivo de vendas, cmbOra seianl muito especializadOs em seu
trabalho, pOdem adquirir Outra qualificacao talvez menos e対 gente caso seia preci―

so Esほo poucO ligados a seu ambiente Sc ha uma necessidade maior de elemen_
tos corn sua cspecialidade em Outra parte do pars, muda― se, cm resposta a uma
promessa de emprego, ou O transferido por seu novo empregador cOmo questao
de rotina.

Com frequOncia, Os econornistas debatem sc o desemprego na ccOnomia mo―
derna o primariamente estrutural, isto O, sc C resultado de uma fraca adaptacao da
qualificagaO c aptid6es dO trabalhador as necessidades, ou se o resultadO de uma

falta geral de demanda. Ha debates acirrados, pOrquanto os argumentos tinham
irnportante relacao com Os remOdios propostos.Se o desemprego ё estrutural,O re―
mOdio ё tomar a treinar aqueles que esほ o sem trabalho.Mas se o problema o ape―
nas decorrente dc uma falta de demanda,imp6e― sc uma acao geral para aumentar
os dispend10s ou reduzir os impostos, sempre supondo―se quc a innacao pOde ser
evitada ou naO o mais ternida do quc o desemprego. O uso da reducao dc impos―
tos como remOdio para a insuficiencia de demanda adiclona mais um ponto ao dc_
bate, pois os defensores de causas e remOdios esttuturais naturalrnente receiam
quc isso possa lirnitar o dispOndio com a educacao, o treinamento e retreinamento,

que constituem o remOdlo para o descmprego.

Podemos ver agora a resposta.O desemprego,como de fato o admitc hoie a
maloria das pessoas, pode ser a um s6 tempo esttutural e resultado de demanda
inadequada, Inas pode ser tambOm algo mais. Aparecera com O afrouxamento da
demanda agregada c verificar― sc―d entre aqueles que sc encontram mais inle対 vel―

mente ligadOs a detellllinadas ocupacOes e localizac6es. Ao mesmo tempo, havera
vagas em posic6es quc exigem qualificac6es altas c especializadas.(D nimero de
empregos sera mais alto com uma demanda mais forte c com uma adaptacao me―
lhor dO preparo as necessidades.

Mas o desemprego tarnbOm pode renetir o desenvOlvimento cultural dO siste―
ma.Sera menor,em qualquer nfvel dado de demanda,quanto melhor fOr a adap―
tacaO culturar as necessidades do sistema de planciamentO. Se a adaptacaO fOr
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boa, haverd um n`cico menor de analfabetos funcionais que nao podem ser usa―
dos de modo algum. E havera malor nimero de pessoas nao s6 para preencher as
vagas quc e対 gem quahficacao mais elevada como tarnbё m com aquela moblllda―
de adicional entre ocupac6es e regi6es quc acompanha a educacao.12 0 deSempre―
go moderrlo renete nao s6 uma escassez de demanda agregada c uma fraca adap―
tacaO de aptid5es as necessidades, como tambOm um attaso no desenvOlvirnento
cultural.

Ern conscqtiOncia disso, o desemprego como sirnples conceito estatrsticO tem

agora pouca relevancia nO sistema de planeiamentO, O qual exige uma adaptacao
progressiva de m5o― de―obra instturda a suas necessidades. Se essa adapta95o for
irnperfeita, havera cscassez de operariOs para tarefas especializadas e, ao mesmo

tempo, havera desemprego. Ambos medem o fracasso da adaptacao. Dependen―
do da natureza qualitativa do fracasso, oS deSempregados consistirao daqueles quc
saO naO_empregaveis em virtude de insttucao deficiente ou daqueles quc, Ocupa―
cional ou geograficamente, sao irn6veis devido a falta de instrucao ou daqueles
quc tem uma aptida0 0u especialidade para as quais nao e対 ste demanda c quc,
por motivos nao relac10nados com a instru9ao, naO podem mudar para uma quc ё
deSeiada. Ou pode acontecer quc o desemprego tenha uma causa completamente
diferente, Pode resultar de uma demanda agregada insuficiente quc renete ,inda
outra adaptacao da sOciedade as necessidades do sistema de planaamento. E evi―
dente quc sirnples estatisticas de desemprego quase nada revelam sobre a nature―

za da falta dc adaptacao em qualquer tempo detellHinado. A capacidade de um
pars de absOrver a9o bruto fol outrora uma indicacao um tanto segura de sua capa―

cidade de construir estradas de ferro e de atender a suas outtas necessidades de
a9o, c as estatFsticas sobre a capacidade produtora diziam onde, com a expansao,
a capacidade oclosa persistiria ou onde ocorreriam pontos de estrangulamentO. A
tecnologia tornou essas cifras muito menos significativas. E preciso agora saber at0
quc ponto a indistria poderd adaptar― se as exigencias mais requintadas e mais es―
pecializadas do metal ern constantes modificac6es. Urn excesso de aco poderia es―

tar agora combinado com uma escassez desse meta1 0 mesmo se da com o traba_
lho. Nisso tarnbOnl tem―se quc olhar para a10m dos totais――para a adaptac50 a
c対gOncias mais requintadas educaclonalrnente, mais especializadas c em cOnstan―

tes rnodificac5es,Nisso tambOm os totais tOm pouca significacao e,cOmO no aco,a
tecnologia C uma das particularidades quc assim os tomou.

6

Muito se pode aprender do carater de qualquer sociedade baseando―se em
seus connitos e agita96es sociais. Quando o Capital era a chave do exito cconorni―
co,era enttc os ricos c oS pObres quc ocorria o conlito social. O dinheiro ditava a

diferenca; sua posse ou falta lustifiCava o desprezo ou o ressentimento dos que se

situavam no lado oposto A Sociologia, a Economia, a CiOncia Polrtica c a ficcao
celebravam a guerra cntre os dois lados c a relag5o entre a mansao na cOlina e o
pardielro embalxo.

12 Nos l16mos anos,em gande parte da Europa ttdental o desemprego na forF do trabalho fd slstematcamente em

menor proporcao que nOs Estados Unidos Algo,talve2, deVe―se atnbuir a uma pretto mais persistente da demanda c
as OpOttnidades de emprego relatvamente maiores fora do sistema de planelamento Mas os padr∞ s educacionas
nacionais e,consequcntemente,uma fotta de trabalho mais homogeneamente qualilcada loram certamente fatores
que cOntnbuiram para isso Alこ m disso,naturalmente,Alemanha,Franca,Suta e Outros pates receberam trabalhado‐
res estrangeiros de menor qualillcacao, apr。 対madamente nas quantdades neces“ has () desemprego assochdo a
quahicac5es infeiOres icou com Espanha,Turqula,Iugosiavla ou ltilia rneidlonal,onde n5o c computado



182     NATUREZA DO EMPREGO E DO DESEMPREGO

Nos ■ltimos tempos, a educacao passOu a ser a diferenga divisora. Todos
aqucles que possucm uma vantagem educaclonal, como ocorria com os endinhel―
rados do passado,sao lembrados de sua nobたxsc oblige e tarnbOm das vantagens
da discricaO.Devern ttudar OS menos afortunados,c宙 tar de reneur em vOz alta so―

bre as vantagens de seus conhecirnentos. Isso, poた m, nao serve para ocultar o
connit。.Este C宙 sivel ern quase todas as comunidades.

Por conseguinte,uma parte do paも com alta taxa de adaptacaO as necessida―

des do sistema de planciamento,isto O,com um bom sistema educacional e uma
forca de trabalho bem quahficada, atraira a indistria c apresentara um bom aspec―

to de bem― estar. Serd a Canaa natural dos elementos lnais enOrgicos dentre aquc―

les quc nasceranl em comunidades rnenos favorecidas.Durante muito tempo,isso
explicou o movirnento enligrabrio dos Estados do sul,sudoeste e lirnfttofes para a

Calif6rnia, para o centro― oeste superior e para a orla maritima do leste.13 MuitOS

desses rnigrantes nao estavam qualificados para emprego no sistema de planeia―
mento.ContribuFram asdm fortemente para os registros de assistencia sOcial e de―

semprego das comunidades para as quais se transferiram. A natureza do opr6blo a
que ficavarn suieitOS C indicada pelos apelidos quc ainda lhes daO, cntre outros, o

de``caipiras'' N5o O quc eram ou sao pObres,c sirn por serern culturalrnente infe―

nores. S5o esses grupos, nao o Operariado, quc agora reagem corn ressentimento
e violencia a sua subOrdinacaO.

A polltica tarnbCrn renete a nova divis5o. Nos Estados Unidos, a suspeita c o

ressentimento naO mais se dingem aOs capitalistas ou sirnplesmente aos ricos Sao
os intelectuais― ―os esnobes decadentes e afetados― ―a quenl se olha com apreen―

saO e alarme. Isso nao ё de surpreender. Tampouco causaria surpresa se rnlllond―
rios sernl― analfabetos surglssem liderando ou financiando os ignorantes na luta con―

廿a os intelectuais privilegiados e satisfeitos. Isso renete a diferenca de classes quc

ern nosso tempo assume aspecto importante.
Outra consequencia dO novo padrao dc emprego e desemprego O quc o ple―

no emprego, embora pellllaneca importante teste do desempenho bem sucedido
dO sistema econOnlico s6 pode ser tentado ern melo a crescente resistencia, pois,

confo11lle se observOu, conquanto os desempregados fiquem reduzidos em nime―
ro, passam a consistir cada vez mais daqucles quc, principalrnente os nao― instrur_

dos, nao sao empregaveis no sistema de planaamento. A contrapaぬda desse na―

cleo de resisttncia ё o crescente nimero de vagas para os trabalhadores mais quah―
ficados e uma forte posicao de barganha para os quc esほ o empregados. Isso con―

duz a fOnte final da instabllldade no sistema de planaamento e mais a outto recur―

so ao Estado,o quc agora vamos examinar.

13 comO a educacao c a oferta de ma。_de_obra tecnicamente qualiicada melhoraram,esse moumento,previζ velmen
te,declinou c atC inveneu
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Os hOmens de temperamento conservador ha muitO tempo suspeitam quc
uma coisa conduz a outra. O efeito da regulacao da demanda agregada sobre a po―
lfica cstatal de salariOs e pre,os lhes confi111la adrniravelrnente a suspeita.

O Estado prOcura regular a demanda agregada prOporclonando um vOlume
de poder aquisitivo suficiente para cmpregar a forca de trabalho disponfvel Um
baixo nivel de desemprego O uma prova que se reconhece do exitO de uma ccono‐
nlia e da eficiOncia daqucles quc a dingem. E isso,confolllle demonstrOu o caprtu_

lo anteriOr, nao se cOnsegue facilmente. A nOcao de emprego e desemprego tem
apenas urn significado impreciso no sistema de planaamento. O que esta nele en―
volvldo O um complexo aiuStamento de qualiicacOes sobremodo diferentes as nc_
cessidades altamente diferentes. Existe comparativamente pouca necessidade da―
qucles que possucm qualificac5es educaclonais menores. Somente um nivel rnuito

alto de demanda agregada O que lhes podera proporcionar emprego,se ё quc po―
dem ser empregados de qualquer rnodo,c id a esse tempo havera grande escassez
de maO_de_Obra nos n～ eis de quahficacao rnais altos.

Em qualquer n待 el de demanda relativamente alto, os precos e os salariOs nO
sistema de planeiamento sao inerentemente insttveis. Isso se e宙 dencia quando a
demanda O suficientemente intensa para comecar a recrutar o nicleo dOs desem―
pregados mais ou menos nao― empregaveis. Os salanos e pre9。 s passam enぬ o a
presslonar― se mutuamente,para cirna,numa espiral contrnua.Ao descrever essa es―
piral,convё rn considera― la nO ponto em que os salariOs presslonam os precos. Mas
O um processo continuo e nao se deve ligar nenhuma significac5o causal aos au―
mentos salariais sirnplesmente por eles serem o ponto de partida.

2

Quando o desemprego O pequeno,a pos195o de barganha dos sindicatos O ge―
ralinente forte. Os ttabalhadores sindicalizados podem enfrentar uma greve com a
certeza de que nao pOdern ser substiturdos.Em tellHos rnais sirnples,sabern quc es―
taraO inligindo o maxirnO de perdas aos neg6clos do empregador e que depois de
terminada a greve serao prOntamente chamados de volta ao tabalho

Os empregadores,por seu lado,julgarao prudente, nessas circunsぬ ncias,con―

183
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ceder aumentos salariais. A forte demanda garante quc o aumento dos custos
oriundos dos salariOs inais altos podera ser passado para os consumidores Ou para
outros compradores.Na ocasiao em quc O desemprego se redtlz as categorias rnais
especrficas, havera geralrnente uma escassez de certas classes de operariOs de pro―

ducaO.l salarios mais altos parecer5o ser o melo dc conservar ou recrutar a maO_
de―obrao Negociac6es coletivas comumente abrangem uma parte substancial da in―
dustria. Isso significa quc todas as fi111las ou a maloria delas ficam afetadas pelos

aumentos salariais ao mesmo tempo.Todas serao assirn levadas a aumentar os pre―

9os ao mesmo tempo.Isso,juntamente com a forte demanda,diminul ou afasta o
temor de quc o controle sobrc os precos,taO essencial para o planciamentO,fiquc
preludicado por algumas fillHas que n5o acompanharenl as outras.

O adventO da companhia amadurecida aumentou significativamente as possi―
bilidades da cspiral.Presumia― sc quc a cmpresa indi宙 dual ma対 mizasse os lucros
quc o estado atual da demanda lhe pei11litia. Podemos concordar quc essa era sua
tendencia.Se os lucros id estiVessern anteHorrnente nurn n"el rnd対 mo c os pre9os
num nfvel que pellllitia csse maxirnO, naO se poderiam transferir os aumentos sala―

riais sob a forina de precos rnaiS altos.Nao se pOde melhorar o maxirnO.Se n5o se
pudessem repassar os aumentos salariais, eles teriam que ser pagos por conta dos
lucros. E, pela natureza da cmpresa individual, esses lucros revertiarn, em grau
substancial, para o empresariO. Novamente vemos a dura contingencia cspecial do
pagamento quando O pr6prio indivrduO tem que faze-10. o empresariO tinha razao

de resistir. Se cedesse, o aumento salarial necessariamente nao aumentaria os pre―

90S,ViStO que――repetimos――eles ia estavam estabelecidos para render o maxirnO
lucro.

Na companhia amadurecida, a tecnoesmtura estabelece os precos naO n。
ponto em quc eles ma対 mizam os lucros,mas no ponto em que contribuem me―
lhor para a seguranca da tecnoestrutura c para o crescirnento da fililla. Isso signifi―

ca, com raras excec6es, quc ela tem amplitude para aumentar a renda aumentan―
d00s precos. Pode, portanto, transfenr os aumentos salariais para os precos. Sera

levada a fazO‐lo porquc uma greve, quc implica contingencias e incertezas quc es―

ぬo alёm do controle da tecnOestutura, representa sempre uma ameaca a sua sc―
guranca. Mais importante, talvez, os connitos trabalhistas cultivam atitudes hostis a

identificacao c, pOrtanto, preludiciais ao sistema motivaclonal. Isso se toma c宙 den―

te quando se considera a motivacao ern tellllos mOdernos c abrangentes. E, final―

mente, a tecnoesttutura, a qual cabe decidir sobre saldnos, nao tem de pag6-los
ela pr6pna.

Podc― sc agora completar o crrcu10. Os aumentos de pre90s transfoェ 11larn―sc

em aumentos de custo para os fregueses,saarn eles outas indistrias ou os consu―
rnidores finais. Em qualquer dos casos, por fim ou imediatarnente, cles aumentam
o custo de vida c se tomam um incentivo para outro surto de demandas salariais.
Dada a regulacao da demanda corn o obieiVO de proporclonar pleno emprego,c
na ausencia de Outras rnedidas,cssa CSpiral de aumentos de precos e salarios cons_

utui uma ёaracterisuca Organica dO sistema de planciamento.2,3

l Para dlstlnguir‐ se das poslc6es n50 preenchidas nos niveis mais altos de qualincacao na tecnoestutura
2 Durante mtutos anos os econoniЫ いs discutram se os precos sobem por causa da demanda ou dos saldnos Gastou―
se multa energla na pdemica Aq面 tambom estava envoMdo algo mais quc a verdade cientttca Se a demanda`o fa‐
tor de atlva゛ o,enほ。Se podena minim腱r o desemprego e controlar a inla゛ o pelo cOntrole ngorOsO da demanda_
por meio de uma adminlstraφ o eldente e talvez afomnada da polttca mone“ ha e lscal Nao surり ram quesbes de
controle de precos e sal`Aos Mas se os sabnos forcam a alta dos precos e a elevacao dos precOs conduz a novas e対 ‐

゛nCiaS Salahais,a medida plausivelを controlar um ou ambos A tese da ala forcada pelo custo C tambCm incompati‐
velcOm a teoia de ma対 m腱゛。,y,s,conlomle sc observou,se uma imm pode responder a um aumento salanal pe‐
la elevacao dOs precos e aumento de sua renda liqdda (a parte algumas reacoes raZOavelrnente reinadas a modiica‐

9∝S em Custos marglnds),tambOm podena鯰 -10 1elto ant6 dos aumentos salanais se na。 。fez,nesse caso n5o esta―

va ma対mlzando sua renda antes do aumento salanal
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Ela cstt tarnbOm em filllle concordancia com a cxperiOncia. Adrnite― se quc a
grande filllla mOdema tem a Op95o de transferir para os precos os aumentOs sala―

riais.Se a demanda c o emprego sao elevadOs,ninguCm pergunta se a indisma si‐
derurgica, automobilrstica ou de alurnfnlo pode aumentar seus pre9os em seguida
a conclusaO de um nOvO cOntatO coletivo de trabalho, mas apenas se precisarao
ou preferirao faze_10.4

3

⊂)remOdio aparentemente 6bvio para a espiral sald五 os‐precos ё regular os prc―

90S e SalariOs por melo da autoridade publicao Nos Estados Unidos, durante a Se―
gunda Gucrra Mundial e a guerra da CorOia, a demanda de prOdutos pressionou
fortemente a Capacidade da foKa de trabalho como tarnbё m a das fabricas indus―

triais.A parte a forca cxcepclonal dessa pressao,cspecialrnente durante a Segunda

Guerra Mundial, nada ha宙 a dc extraordindrio acerca da situacao de tempo de
gucrra. As instituic6es c o comportamento cconOrnicos nao se mOdificam drastica‐

mente,qucr por guerras declaradas quer nao― declaradas. Durante ambos os conll‐
tos, a espiral de precos foi contida com exitO por meio de controles. I)urante os

anos de 1941 e 1942,nos Estados Unidos,o rndice dos precos de produtos indus―
triais no atacado subiu um pouco mais de 7 pontos. Nos ttOs anos seguintes, com
uma demanda muito aumentada e praticamente com pleno emprego, porё m com
os controles em vigor, o rndice subiu apenas 2,4 pontos. Os aumentos de pre90s
de maquinaria, produtos qurrnicOs e metalirgicos, todos intimamente identificados

com o sistema de planeiamentO, foram atё  menores. Entrc Os anos de 1950 c
1951,depois do irrompirnento da guerra da CorOia,o Fndice de precos de bens de
capital no atacado mostrou quc os precos subiram 7 pontOs;os de bens de consu―
mo duraveis subiram 5 No ano seguinte, depois de terern sido impostos controles
de salariOs e pre9os,cada um desses indices subiu apenas cerca de l ponto.

Essa experiOncia, cntretanto, nao cxerceu grande inluOncia Admitia― se quc a
gucrra havia, de qualqucr modo, estabelecido novas condic6es bem como novos
irnperativos. Isso tornou a cxpenencia irrelevante para os tempos de paz. TOdos os
grupos de inluencia interessados tinham tarnbOm uma tradicao quc era hostil a
controles.

A empresa individual reagia ao controle de precos porquc isso s6 poderia re‐
dundar na reducao dOs lucros. Essa atitude ainda inlura sObre a tecnocstrutura,
quc tambこ m temia quc a interferencia cstatai nos pre9os lhe praudicasse a autono―
rnia. Uma tecn010gia quc associava a liberdade de pre9os com a pr6pna liberdade,
cmbora sern conteido intelectual,cxercia tambOm inluencia.

Durante muito tempo os sindicatos tambё m ha宙am reagido adversamente

De lato,dentrO do sistema de planelamento,confonne se ex16s,tanto a lorte demanda como a prestto dos custos
壼o fatores na instabllldade dos precos no pleno cmprego ou quando pb対 mo a ele E os que mais relutam em crer
que os sal`五 os lottm Os precos e os precos foК am os sa16Hos ttm sucumbido a realidade Para mais uma discu壺 。
competente sobre essas relactts,ver BOWEN, G “Wage Bcha宙 Or and the Costinnaton Problem" in:Lα b。だ。nd
the N。

"ο

nal Econοrny Coordenado pelo mesmo autor,Nova York,Norton,1965 1mportante estudo,alrrnando a te―
se da press5o dos custos,a que muto devo,こ o trabalho de WEINttUB,Sidney Sο me Aspecお or mage The。 ヮ
αnd Policり Nova York,Chllton BoOks,1963 VertambOm LERNER,Abba P Fla,on Nova York,Quadrangle,1972
3 Naoこ necessahamente caracterlsico da economia fora do slstema de planelamento Na agncultura,nas proiss5es li
berais e outros sewicos, nos produtos importados e algumas ma彪 nas―pimas, a pre臨 o dos saldnos provavelmente
nらo sela importante Os precos se elevam basicamente em reac5o a uma forte demanda Alguns dos debates travados
no passado entre economistas sobre a comparatlva importancia da inlacao o● unda da pre鏡 o dos precos e da innuon_

等躍∬譜情機£l鳳紺需1誌よ胤躍蹴臨詭撃賦 縄鷺記F鴛1:l柵割:modo dwm
com a doutnna da ma対 mlzaφo doslucrOs
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Era urn legado de sua cxperiOncia com a cmpresa individual. Esta tinha forte inte―

resse ern resistir as exigencias dOs sindicatos. Tinha acesso privilegiado aos iomais,

a opiniao piblica c ao Estado. Qualqucr regulacao de salariOs, a10m daquela que
estabelecia salariOs rninirnos,teria――sentia‐ sc isso――o fim de manter baixOs Os sa―

lanos Estar dependente de um (3overno mesmo arnigo implicava cm perder a ca―
pacidade de agir com independOncia e de presslonar a favor de exigenciasiustaS.

Para os cconornistas, como se evidenciara bastante, achavam― sc envolvidos
mac19os interesses adquiridos e intelectuais. ConfoHHe sc observou,quase todo en―

sino e dissertac6eS tOCnicas admitianl mercados em quc os produtores procuravam
maxirnizar seus rendirnentos.Adnlitir a necessidade de controle de precos ou de sa―
lanOs era adnlitir a inaptidaO desse sistema c a aparelhagem te6● ca a ele associa¨

da.OutrOs ObieivOS Sem ser a ma対 mizagao dos lucros govemavam o cstabeleci―
mento de precos. Em vez de revelar aos estudantes, por melo de diagramas preci―
sos e raclonais,os precos que maxirnizariam os lucros de um produtor,seria neces―

sariO cOnsiderar qual o preco quc um burocrata acreditaria cstar em ha111lonia com
a cstabilidade salarial e de precos. A Economia sena reduzida aO nfvel de Ciencia

Polftica.A verdadc tem suas obngac6cs para com a dignidade
A10m disso, alegava― se, nao func10nana. Nisso encontramos novamente o

comprometimento com a ganancia sOmente os dObeis mentais C que suporiam
quc o Governo poderia, por rnelo da regulacao, frustrar o instinto primano dc au_

to―cnriquecirnento.

Consequentemente, cconomistas profissionais aceitaram a inevitabilidade da
inlacao com plenO emprego ou sirnplesmente fugiram a quesぬ o com a elegancia
que puderarn ostentar.

“sena agradavei se pudessemOs insistr em ter completa estabilidade de precos e ma対 ‐

mo empregO e crescimento( )pode ser que os cidadaos de uma economia modema
mista n5o encontrem abigos dentro dos quais possam viver com seguranca c sem
compromisso''5

0 Prof.Carl Kaysen expOs a pos195o com precis5o em poucas palavras:

“Alguns empresanos e burOcratas reivindicam controles de salanos e de pre90s, c a
ma10na dOs economistas se opOc No entanto, tem coragem o economista que esta
pronto para afimar que, na atual estrutura insituclonal, こ ating"el uma concorrOncia
capaz de tornar cOn16veis as forcas do mercado no senlido de conter a innaca。 . Ape‐

nas uma minona de ecOnomistas tem essa coragem''6

4

Contudo, paradoxalrnente, todos aqueles ligados ao sistema de planeiamentO
tambOm se beneficiam substancialrnente das restric6es impostas a pre9os e sala―
rios. Aqullo a quc se op6c em princl)10 0 dCSeiavel na pratica.Aumentos descon―
trolados de pre9os e custos saO muito menos perigosos a seguranga da tecnoesm―
tura do que reduc6es descontroladas de precos, tais como as que poderiarn resul―
tar da concorrencia de precos ou serenl forcadas por severa dirninu195o da deman―

5 sAMUELSON,Paul A Ecο nοmics 8 a ed,Nova York,McGraw― Hill,1970p816 Em edic5es postehores,o Prof
Samuelson parece concluir que um economista ndo podena desculpar― se pela imperleicao Ele abandonou esse com‐
promlsso
6 KAYSEN,Carl “Govemment and Business in the Unlted States:A225 Year Perspecive'' In:Busin“ s αnd The
Ame"cα n Economり BACKMAN,」 ules,org Nova York,New York Un"ersty Press,1976p79
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da agregada. Dada a forte demanda que, cm pnmeiro lugar, provoca aumentos de
pre9os e de custos, C possfvel contrabalancar o aumento do custo elevandO― se os

precos. Nao O facil cOntrabalancar precos em baixa reduzindo― se salanos ou Ouせ Os

custos. Contudo, o planciamentO fica bastante facilitado sc os pre9os e custos sao

estaveis Aumentos innacionarios de pre9os e custos, percorrendo imprevisivelrnen―
te o sistema,tomam irnpossiveis contratos a longo prazo c introduzern em toda par―

te um indesaavel elemento de acaso c erro.A estabilidade de precos tambOm facili―

ta o contole da demanda. Sendo dete111linados os precos, o carninho fica li1/re pa―

ra se persuadir o fregues sObre outros pontos. Sc os pre9os estiverem sc alterando,

o fregues podera responder a eles ern suas compras. Essa resposta O imprevisrvet
Ou Seia,cla interfere no controlc efetivo.

Se se clevam os salanos, seraO tambё m necessanos aumentos para compen―
sar os empregados burOcraticOs e da tecnoestutura. Isso dar― sc―a numa Ocasiao
em quc ha posic6es que naO estaO preenchidas. Podera resultar certo perigo quc
perturbard a estrumra de salariOs e induzira a cOmpeticao pe10s talentos escassos.

Surge assirn outro elementO de acaso,o qual interfere no planaament。 .A compa―

nhia amadurecida e sua tecnoestrutura,portanto,tem bOas raz6es para deseiar evi―
tar a cspiral precos― salanos. E aceitar as restri96es,visto aplicarem― se tanto aos cus―

tos como aos salariOs, nao irnplica necessariamente em sacrificar ganhos. Como
s6i acontecer sempre na companhia amadurecida, sc houver sacrifrc10s, nao seraO
sofridos por aqueles que concordarn com eles.

Assim,mais uma vez o desenvolvimento econOmico mostra um admiravel

樹轟朧
i棚

躍電熙:点 lS踏庫c:FT麗露:紀1:鶏靴∫:猟辮l

recida cvolui,pode aceitar e atё  mesmo acolher bem essas restric6es.

Na pratica, as restri95cS podem a“  ser iteis aos sindicatOs. A espiral e対 ge

quc eles invistam grande parte de suas energias para acompanhar os aumentos de
precos.Apenas pequena c imprevisivel parcela de um aumento de salariO traz uma
clevacao real de renda C)resto O compensado pelos aumentos de precos. Por con‐
seguinte,corn salarios e prc9os incontrolados,os sindiCatos tOm uma grande tarefa,

essencialrnente improduiva, para se colocarem no mesmo plano dos pre,os Para
os trabalhadores comuns,o efeito C ainda pior.Os ganhos saO Obtidos como resul―
tado de demoradas e comphcadas negociac6es coletivas. Mesmo que seia apenas
para fins de manifestacao, havera OcasiOnalrnente uma greve. Acontece quc esses
ganh6s desaparecem quando os precos sobem. O processo todo tem um desagra―
davel aspecto de rnistificacao.

``N5o faz senido o pattao co10car com uma mao 5 centavos no bolso da gente e reti―

rar depois,conl a outra,10 centavos,por rnelo dos pre9os"7

Fora do sistema de planaament。 ,a cspiral tem tambこ rn conseqtiencias adver―

sas E csses setores da cconOnlia saO impOrtantes para a follllagao de atitudes p`―
blicas. Neles estao lavradores, funclonariOs piblicos, os auЮ nomos e os emprega―

dos de pequenas empresas. Dentro do sisterna de planciamentO, a medida quc os
salariOs fOrcam a alta dos precos c estes a alta dos salarios, aqueles quc recebem
esses pagamentos mantOm― se automaticamente no mesmo nivel.Um passageiro
num carro muito veloz esta razOavelrnente certo de que seguira luntO cOm ele.」a

um homern correndo ao lado nao estt assirn籠 o bem situado. Os de dentro estao

7 RASKIN,A H “The Squeeze on the Unions'' In:The Atlantic Monthlソ Abilde 1961 Republicado em BOwEN p

8 Em comen饉●o sobre a aitude comum dos trabalhadores do aco
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protegidos contra a perda da renda reat Os de fOra,nao De modo mais gerat oin_

divrduO quc obtOm uma renda maiOr,como resultado de um mo宙 mento inlaclona―
rio geral, atribui essa renda adic10nal nao a causas econOnlicas maiores, porOm a

sua pr6pria vil力 ude e dligOncia.Atribui a ma pOlftica govemamental os pre9os mais
altos que lhe tirarn a renda. Finalrnente, ha muitas categoHas dc elementOs quc rc―

cebem rendirnentos―― funclonarios municipais, dc hospitais, de bibhOtecas e ou―
廿os semelhantes, bem com0 0s quc recebem pens6es―― c■OS rendirnentOs nao
acompanharn Os aumentos de precOs. Suas qucixas, 印esmo quc as vezes naO
enunciadas verbalrnente,saO ainda rnais acerbas

De fato, a espiral saldrios― precos estt funcionalrnente ligada, na ccOnOnlia,
com o desemprego. Este Ocorre quando ha insuficiente demanda; a cspiral funclo―
na quando ha demasiada demanda e tambOm― ―algo que Os econornistas ortodo―
xos tOm a maior dificuldade em acreditar― ―quando ha apenas o suficiente. TantO
o desemprego como a inlacaO saO cOnsideradOs pelo pttbllcO cOmo indicac6es de
malogro econOmico.Aqui tornam a surgir os economistas.Quaisquer quc sciam
suas predilecOcs, nao pOdem fugir das aitudes pibhcas. Estas nao mais pellllitirao
desculpas pela innacao e pelo desemprego. E como o sistema ё instavei nO pleno
emprego, naO existe altemativa para contro16-lo. Por lamentavel quc issO saa, c
inevitavel. Foi o quc mesmo Os rnais ardentes defensores do mercadO descobHram

出1:Li庶讐■8総Y凛瀾 tttCF鷲乳:L鯖諸鷺s::nttittT

E鵬&織継鵬概 譜 1重幕:椰鱗 珊 トa seguranca das universidades, cOm a lib(

dc ela ser gratamente cxumada.

5

Todos Os grupos relevantes alllHam quc em princrpio o mercado livre C irn_
portante, rnas quc na pratica clc precisa de contrOle. Assirn, a solucaO tem sido a

de irnpor controle a pratica, c ao mesmo tempo reaimar O cOmprometimento
com o princip10 dO mercado livre Esse triunfo semanticO foi auxiliado pela aniga
accitacao de quc aqullo que naO se peHllite cm princl)i00 quase sempre necessd―
rio na pratica.

Tambё m cOntnbulu cOm esse procedirnento a dinamica tecno16」 ca do SiSte_
ma de planaamento Este,corn scu uso de capital,assegura urn aumento progres―
sivo na producao pOr Operano, embora cm volume variavel de uma indistria para
outra. Esses ganhos dc produtividade pellllitem, por sua vez, aumentos salariais
anuais sem elevacao dOs precOs ou reducao dOs ganhOs. Dado um nivel salarial ra―
zoavelrnente condizente― ―isencaO das pressδ es de necessidades fisicas― _os Ope―
rarios poderao contentar― se mais em accitar urn moderado aumento de salario
com os precos esttveis, do quc um aumento grande com a perspectiva de uma
perda parcial decorrente do crescente custo de vida. Uma vez que a companhia
naO esta sOfrendo aumento dOs custos, pode aceitar pre9os esttveis como sua par―

te da barganha.Para o Estado,tudo o que resta O dar uma iniciativa clara a essa re―
gulacao.

Essa iniciativa foi a inovacao mais importante na politica cconOrnica da Adrnl―
nistracao dO Presidente 」Ohn F Kennedy. Nos primeiros dias da adrninisttacaO,
concordou― sc entre os quc se achavam encarregados da polfica cconOrnica que se―
ria necessdrio um mecanismo especial para impor as restri96es, para quc a ccOno―

nlla se aproxirnasse do plenO emprego. Como experiOncia, fizeram― sc apelos genc―
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ralizados aos sindicatos e cmpregadores宙 sando as restri96es; na falta de uma defi―

n195o, todas as partes identificaram essas resmc6es cOm seu comportamento nor―
mal.Assirn, em sotembro de 1961, o Presidente Kennedy solicitou aos United
Steelworkers, nessa ocasiao empenhados em negociac6es contratuais com as corn―
panhias da indastria dO aco, que mantivesscm suas e対 gencias dentro dO que pu―

desse ser concedido dos ganhos da produtividade. E pediu as companhias quc
mantivessem scus precos esttveis. As diretrizes c as no【 :1laS para sua aplicacao fo―

ram depois detalhadas em ianeirO seguinte no Relat6rio Economico anual.

“A orientacao geral para o comportamento salarial n5o― innacionariO l que a taxa de

aumento nos salanOs(inClusive os benefFcios marglnais)em Cada indisma saa igual a
taxa das tendencias dO aumento global da produtividade"8

Em abril de 1962, ap6s negociar urn contrato salariat em geral em hanilonia com
aqueles padrOes,as companhias do aco,cnCabecadas pela l」 nited States Steel Cor―

poration, anunciaram um aumento nos precos do aco, numa mOdia de 6 d61ares
por tonelada. Urna forte pressao do(3ovemO,a opiniao fOrtemente adversa dO p■ ―

blico e do comё rcio c algumas invectivas hist6ricas do Presidente fizeram com quc

se rescindisse o aumento. Depois disso, durante variOs anos, os marcos de diretri―
zes salariais, como宙 eram a ser chamados, c o comportamento conexo dos precos
passaram a ser uma caracterrsuca razOavelrnente aceita da p01ftica governamental.

As negociac6es salariais foram rigorosamente observadas dentto daquelas diretri―

zes.Os precos dos bens industrializados rnantiverarn― se esほ veis.

Contudo, das varias adaptacoes da polltica govemamental ao planeiamentO
do sistema de planciamentO, O con廿 ole de salanOs e precos foi o que perinaneccu

em terreno menos seguro. Em parte,isso foi de宙 do ao div6rclo entre a ideologia c

a acaO excluir qualquer esfor9o deliberado de se criar unl sistema de contrOle intei―

ramente cfetivo. Em ocasi6es de cerimOnias publicas, homens de neg6cios e ini―
meros irderes sindicais prOclamavam scu comprometimento com o mercado livre.
E o mesmo se dava com os economistas. Era difrcil des宙 ar―se desses exercrc10s li―

mrgicos para considerar rnedidas praticas a fim de garantir a observancia das diretri―

zes.Na dOcada de 30,cmbora fosse ainda forte o compromeimento dos cconomis―
tas com os canOnes de uma financa sadia, uma nlinoria aceitou as imphca9oes do
sistema keynesiano e passou a elaborar sua aplicacao a uma politica iscal pratica.
Embora radicat nao era inteiramente ignominlosa, ao passo quc o ё trabalhar em
mOtodos de contrOle de pre9os e salariOs

Essa ausencia de sancao idc016gica e de um plano efetivo dcixou o mecanis―
mo das restricδ es de salarios e precos stteitO a abusos Em certo sentido,os contro―
lcs naO impedem a inlacaO,rnas impedem a cspiral salariOs_pre9os de produzir in―

lacaO__de causar aumentos dos pre,os num vasto campo quc naO estt ligado a
cxpansao da prOducao ――, quando a demanda se encontra cm niveis suficicntes
para proporclonar pleno ou quase pleno emprego. Mas a demanda naO deve estar
demasiadamente acirna desse nivel. Se estiver, havera iniacaO fOra dO sistema de
planaamento,isto O,ondc a espiral salariOs_precos nao constitul um fator.E a pres―

saO da demanda no sistema de planaamento serd demasiado forte para os con廿 o～

les. Havera faltas; pagar― sc‐ao bonificacOes para cntregas preferenciais; emprcgos

e sald● os subirao,e disso partira a inna95。 tarnbё m.A ausOncia de san95o ideo16gi―

ca deixou o perigo de alguё m aparecer numa pos195o de responsablidade, para
quem a liturgia do mercado livre seia um guia para a acao

Nos ultimOs anos da dOcada de 60, a Adnlinistracao do Presidente」 ohnson,

8EconomicRepο 7t orthePresident,1962p 189
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procurando prosseguir a impopular gucrra no Victnam, e nao disposta a aumentar

essa impopularidade cOm irnpostos mais altos, perrnitiu quc a demanda se tomas―
se cxcessiva. Romperam― se os marcos de onentacaO, ainda imperfeitos e volun撼 ―

rios Depois, com o advento da Adrninisttagao Republicana, crn 1969, sua fraquc―
za ldeo16gica tornou―se durante certo tempo decisiva. Os cconornistas de Nixon
achavarn― se fortemente comprometidos com as antigas crencas do mercado; afir―
mavarn vigorosamente sua crenca de que podiam combinar Os precos esttveis
com alto emprego sem qualquer intervencaO direta nos salariOs e precos. Evita―
rarn― se especificamente controles, volunttrios ou nao. COm a mesma frequencia
dc antes, a realidade mOstrOu sua forca cm opos195o a preferencia ide。 16gica. En―

quanto a demanda dirninuFa c o descmpre9o subia, os precos continuaram a ele―

var―sc. Em vez de combinar o alto empre9o com pre9os es6veis,a insuficiOncia de
emprego combinou― se pre宙sivelrnente com a inlacao de salariOs e precos. Um
ano e melo depois―_no verao de 1970-― os conselheiros econOrnicos dc Nixon
foram compelidos a adrnitir O papel da espiral salariOs_precos c a apelar para as res―

tric6es. Entrementes, o Congresso havia tomado medidas para autorizar controles
corn forca de lei Em 1971,depols de afirmar quc era``inalteravelrnente cOntra"es―

sas ac6es,9 Richard Nixon impOs controles a precos e salarios. A inlagao de 1972
encontrava― se numa taxa de aproxirnadamente 498; o desemprego abrangia 5,6%
da forca de trabalho civl e calu para 4,9% no ano seguinte 10 Entao, vencidas as
elet6es, abandOnararn― se os con廿 olcs. O Secreね no do Tesouro, George Schultz,
afi111lou quc, cmbora os controles estivessern funclonando bern,cles nao funclona―

nam taO bem quando a cconomia se expandisse muito(c eles senam mais necessa‐
nos).

6

A hist6ria dos controles, de uma fo111la ou de outra, ainda cstt incompleta.

Conforrne se notou, nem a iniacao nem O desemprego sao altemativas aceit五 一

veis.1l Nenhuma outra comunidade industrial, socialista ou nao― socialista, achou

poss"el dispensar durante muito tempo essa regulaca0 0u certas resti96es morais

equivalentes sobre prccos e sobre as exigencias dOs sindicatos Os Estados Unidos,

a rnais desenvolvida das comunidades industriais,nao sera uma excec5o

A necessidade de controlc surge do mecanismo do planaamento industrial
Esse planeiamentO,conforme宙 mos,subsitul os precos,quc o mercado estabele―
ceu, pelos estabelecidos pela firma Esta, em ttcita colaboracaO cOm Outras fillllas
no setor industrial,tem um poder inteiramente suficiente para estabelecer e manter
precos rninirnos.E cla passa a cxercer controle sobre o quc ё adquirido a esses pre―

9os. Dado esse controle da demanda para o produto individualiuntarnente com a
regulacao efetiva da demanda agregada, os pre9os mfnirnos assirn estabelecidos fi―

carn garantidos.

Esse controle de precos, entretanto, s6 protege contta sua reducao. Nao
abrange os sindicatos e, portanto, nao prOpOrclona protecao contta cOncess6es a
cles c os aumentos de precos quc podem ad宙r. E o remOdio esta fora do alcance

da firrna indi宙 dual. Ela sabe quc outras reieitaraO as reduc6es de precos, as quais

9 As quais ele se refena,bem pe10ratvamente,como“ o plano de Galbraith" Tha Neω  York Tlm“ 5 de agosto de
1971
10 Econοmic Repo7fげ the P″ sident,1977p221‐ 241
11 0utrora considerei possivel que, por meiO de adequada compensacao, ceno v。 lume de desemprego compativel
com precos estavels podena tomar se social e pohtcamente aceiね vel Cf The Arrlυ ent societt BOSton,HoughtOn Mif‐
nin,1958 p 298-307 N5o defendo mais essa idOia
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saO desasttosas para todos Mas nao pOde cOntar com elas para resistir aos aurnen―

tos salanais e para abster― se dos aumentos de pre9os resultantes, pois estes, por
mais inconvenientes que seiam ao planaamento c a cconOmia em gerat nao saO
desasttosos. Tendo sido abandonado o mercado em favor do planeiamentO dos
precos e da demanda, nao h6 esperanca de que fomeca csse■ ltimo elementO de

resm95es que falta.Tudo o que resta O o Estado;portanto,no fim,nao ha Outta al_
temaiva senao fazer cOm quc o Estado complete a esntura dO planciamentO.

Com os pre,os rninirnos estabelecidos pelas fillllas, a demanda de detel11lina―

dos produtos, controlada por elas, a demanda agregada controlada pelo Estado e
os n"eis maxirnOs de sa16五 os e pre9os estabelecidos pelo Estado,fica efetivamente

completa a estrutura do planeiamentO dO Sisterna de planeiamento. Tudo que ca―
be fazer enぬ o O garantir que todos sempre se refiram a ele como urn sistema nao
planeiado ou de mercado.E nao ha di宙 da de quc isso O possivel

Nesse sentido, convё m notar quc o insttumento para reforcar os pre9os lna対 ―

mos no sistema de planaamento nao precisa ser especialmente poderoso.A cnl―
presa individual, subordinada ao mercado, cra substancialrnente independente do
Estado.Confrontada com uma tentativa de contolar seus precos,ela teria follilida‐

veis poderes de obstl■ lcao c resistencia.A companhia amadurecida,como parte de
uma ampla cstrutura de planeiamento, na qual o Estado exerce importante papel,
naO pOssui igual independencia.Ela sc identifica com os obletiVOS SOCiaiS c os adap‐

ta a suas necessidades. N5o pode combater facilrnente aqulo a quc estt associada.

Mais especificamente, se ao Estado cabe controlar efetivamente a demanda, o sc―
tor p`blico da ccononlia, confoll:le宙 rnos, deve scr relativamente grande. Isso sig―

nifica quc o Estado ё um cllente importante c especialrnente necessano para O de―

senvolvimento da tecnologia avan9ada quc, nao fOsse isso, estaria fora do alcance

do planciamentO industrial. Portanto, a companhia amadurecida depende profun‐
damente do Estado― ―sua possibildade de independencia Ou de obstruir c sobre―

modo lirnitada Nao pode, pOrtanto, entregar― sc ao luxo de desafia-lo. POde ir
mais ionge na adaptacao dOs Obicuvos dO Estado e suas necessidades, mas do
mesmo modo quc um departamento do pr6p● o Govemo nao pode perseguir ottc‐

tivos que saarn conlitantes com os do Estado.E como outras grandes fillllas esほ o
ldenticadas com os obicuVOS SOciais que renetem adaptacao,elas tendem a consi―
derar a resisttncia anti― social e as san90es iuStificadas.12N5o ha chance,nessa ques―

taO, de as cOmpanhias amadurecidas estabelecerem uma s61ida frente contra o Es―
tado.

12 0s eSfor9os da indisma dO ac。 _― a U S Steel em 1962 c a Bethlehem em 1966-― para romper as resttc6es aos

precos consttuem um exemplo Esses esforcos foram relexo de attudes empresanals mals anigas O Govemo,em
ambas as ocasi∝ s,ameacou usar seu poder como diente― embora ele sela menor no caso do aco do que em mui‐
tas outras indishas Tanto a opini5o piblica como a de muitos setor‐ comerciais condenaram as ac6es das compa―
nhias como sendo ant― soclais ou,no m■lmo,demonstrando mediocre senso de relac6es p6bllcas Sobre estes■ li‐

mos,ver SMITH,Richard Ausin Co,っ oraだOnsin Cお ls Nova York,Doubleday,1963p 157 etseqs
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O Sistema dc PIanttamentO C O Sindicalo一‐r

“(¨ )Op●blico ainda considera os sindicatos como Golias do poder"

SOLOMON BARKINl

Na malor parte de sua breve hist6ria nos Estados Unidos,os Sindicatos lnanti―

veram― sc em posicao de cOmbate.Os empregadores geralmente desaaram quc
eles nao cxistissem Esse descio fOi rnuitas vezes fortalecido pela crenca. Esse dese―

10 C aS COnvicc6es levaram regularrnente a uma resistOncia convenientemente am―
parada por argumentos eruditos, os quaiS estavarn sempre a maO. uma das pequc―
nas mas compensadoras vocacOeS de uma sociedade livre l o fornecirnento de
conclusOes nccessarias, para aqucles quc se acham em posicaO de pagar por elas,
conclus6es devidamente amparadas por estatrsticas e indignacaO mOral.

Via de regra,argumentos desse gOnero levam a conclusao de quc,cOm o pro―
gresso industrial e o esclarecirnento, os sindicatos perderam sua funcao O cOnnitO

de classc O a nostalgia dos antigos revoluciondrios. Os sindicatos existern somente
porque se amarraram as cOstas do operario c, a semclhanca do Velho c o Mar,
naO pOdern ser desmontados. Empregadores impresslonaveis, caivados por tais ar―
gumentos,de vez em quando estenderarn a m5o da anllzadc a seus operarios para
no firn vO la entusiasticamente mordida

Ante csse cenario,uma cOnclusao de quc os sindicatos tem uma funcaO drasti―

camente reduzida no sistema de planqamentO sera recebida por muitos corn ceti―
cismo ()utros homens ia cafram vlimas dessa tolice. Mede― se um estudioso n5o
pelo modo que reage as evidoncias, rnas pela eficiOncia com que resiste a propa_
ganda tendenclosa

Contudo,no momento em quc este livro estti sendo escrito,ha muitO vem de―
crescendo o crescirnento dos sindicatos no sistema de planaamento. Sob qualquer
aspecto em que sao encarados, apresentarn― se menos mihtantes nas atitudes e me―

nos poderosos na polftica do que nos primeiros tempos As relac6es industriais tor―

naram― se acentuadamente mais pacfficas ao passarem as negociag6es coletivas a
serem accitas pelas grandes ernpresas industriais modernas. Os membros dos sindi―

l Antlgo sindicalista rnuito respeitadO
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catos e seus lrderes acOrrern em apolo as causas conservadoras ou em opos19ao ml_
litante as causas radicais.Tudo isso sugere ter havido alguma rnudanga.

A presente andlise prevO novas mudancas e leva a cOnclusao de que tem um
sentido duradOuro. O carater cada vez mais concniabrio das relac6es industriais
modemas,especialmente nas empresas rnalores,surgiu nao pOrquc os lrderes tra―
balhistas e os宙 ce‐presidentes encarregados das relac6es de trabalho tivessem en―

trado numa era de esclarecirnento pacffico, de que foi agente atuante o surgirnento

do estadismo industrial e o triunfo algo demorado da Ctica ludaico― cris● e do pre―
ceito aureo dO Evangelho, c sirn porque preceitos que outrora foram radicalrnente

opostOs estao atualrnente mais em halillonia. O comportamento nao O melhor,
sirnplesmente os interessesこ que sao concOrdantes. Se os interesses fossem ainda
opostOs, as relac6es de trabalho estariam ainda caracterizadas pOr discuss6es e in―

vectivas, apoiadas as vezes por cacetes, pedradas e pequenos explosivos. A incon―
testavel perrcia do homern moderno encarregado das relacocs industriais naO cOn_
seguina suavizar apreciavelrnente as paix6es.

2

Todas as mudancas aqui exanlinadas― ―a deslocacao do poder do dOnO c dO
empresano para a tecnoesttutura, o avan9o tecno16gicO, a regulacao dOs mercadOs
e da demanda agregada c os imperativos da regulacao de precOs e salariOs__in_
lurram sobre a posicao dOs sindicatos. Em todos os casos elas dirninurrarn seu pa‐
pel.

O empregado ligava― se a fil11la empresanal pela motivacao pecun16ria. Havia
incontestavelrnente um conlito de interesses pecuniarios entte ele c o emprega―
dor. Conf0111le sc assinalou no cap■ ulo antenor, um aumento no custo de mao‐
de―obra, quando a fillila la estava maxirnizando os pre9os,podia(falandO de mo‐
dO praticO)apenas reduzir os lucros.2 Esses lucros, ou uma substancial parcela de―

les, destinavarn― sc ao cmpresario. E seu interesse no retomo pecuniario era tarn―
bOm forte, visto que entrc outras coisas recompensava o capital que ele fomecia
ou dirigia.

O sindicato nessas circunstancias tinha o poder, inacessfvel ao Operano indivi―
dualrnente, de forcar O empregador a accitar custos mais altos e lucros reduzidOs,

com a ameaca de um custo e reducao de lucros atこ mesmo maiores como resulta―
do de uma greve. Seguc― se quc o empregador tinha toda a razao ern resistir aos
sindicatos e lamentar sua existOncia. E o operd● o tinha igual razao para desci6-la.

A resistencia dO empregador poderia impedir quc o sindicatO ganhasse um ponto
de apoiO. Mas sua impoHancia para o operano era igualrnente um fator para dar―
lhe foκ a.A10m disso,o hOmem que se colocava ao lado do empregador estava fa‐
vorecendo a renda de outrem em vez da sua pr6pna. Se era recompensado, era
urn fura‐ greve,se nao, urn t01o. Em ambos os casos,qualquer tendOncia quc tives―

se para ldeniicar― se com os obieivoS dO empregador sena cncarada cOm despre―
zo c assirn caracterizada pelo sindicato.

Nos Estados Unidos, as classicas batalhas na iltima trincheira cOntra os sindi―
catos一 as de Ford,Emest Weir,Thomas Girdier e Sewell Aveヮ _foram todas
travadas por empresari0 0u,como no caso mais recente de」 .P.Stevens,por uma
firrna ou uma industria―_10xtil――que se aproxirna do sistema de mercado ern sua

轟驀鶏枇r鮮薦せ袋l胸糊 繊齢鱗i辮i聯
conlito de interesses pecuni`五 os
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estutura geral. Nas primciras lutas contra a organizacao dOs sindicatos, as compa―

nhias amadurecidas foranl as primeiras a se renderem.

Op五meiro o切CiVO da tecnoestrutura O sua pる pna seguranca.Os lucros,con―

tanto quc esteiam aCirna do minirno nccessario para a seguranca,sao muitas vezes
secundanos em relacao aO crescirnento. As relac6es trabalhistas sao naturalrnente
conduzidas em conformidade corn os obictiVOS da tecnoesttutura.

Isso significa quc a tecnoestrutura pode faclmente negociar os lucrOs para pro―

teger― se contra um acontecimento n5o dingidO,por exemplo,como resultado im―
previsfvel de uma greve.Mais uma vcz constatamos o importante fato de quc aquc―

les que tomam a decisao durante as negociac6es cOm os sindicatos nao sao Os rnes―

mos quc tOm de paga_las.

Mas talvez nao saa c対 glda nenhuma reducao nOs lucros por ceder ao sindica―

to. Como a companhia amadurecida naO maxirniza os lucros, ela pode manter os
lucros aumentando os pre9os.(D estabelecirnento dos salariOs, visto afetar a todos

ou a maloria das fi111las na indusma, fOmece uma indicacao cOmum a todos para
cxarninarem tal rnedida.

N5o se pode tracar uma regra absoluta sobre a reacao da tecnOestrutura as
e対gOncias dos sindicatos. Ela dependera do nivel de procos e ganhos existente, da

eficiencia da demanda dos prOdutos ou produto, da importancia dOs custos sala―
riais e dc outros fatores Mas pode―se dizer quc a companhia amadurecida,na per―

segu195o de seus pr6prios obietiVOS,acedera mais prOntarnente quc a cmpresa indi―
宙dual as c対 gencias dOs sindicatos e, portanto, sera muito menos adversa a sua

c対sttncia. Poderd atO mesmo pagar algo ern favor daqulo quc O chamado a ima―
gem de um bom empregador, pois isso, por sua vez, conmbuira para atrair talen―

tos em todos os nfveis. Essas tendencias, muito mais quc a revelacao crista, cxpli―

cam a hallllonia quc cada vez mais caractenza as relac6es trabalhistas da compa―
nhia amadurecida,para orgulho de todos os interessados.

Mas, conquanto a tarefa do sindicato seia muitO mais hcil, cle O, cnttetanto,

muito menos essencial para o operano.O quc a tecnoestrutura da ao sindicato,po―
dc tambёm dar sem ele ou mesmo para evitar鯰 ―lo.No minimo,o sindicato dimト

nui de estatura.Um advogado combaivo ё uma igura de grande malestade peran―

te um juiz severo.

3

Serern todos os empregadores, cm essencia, iguais C, h6 muito tempo, um
p五nclplo secundariO da doutrina sindical.Todos procuram conseguir os rnalores lu―

cros. Todos, portanto, sao inirnigos dos interesses do operano. Assim, qualqucr
Operano que identifiquc seus interesses com os do pattao esta cOmetendo um er―
ro A vecmOncia com quc essa doutrina tern sido enunciada nos tempos modernos

獣 ittL脇
『
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mestead e da greve da Pullman.Scia cOm〈

Em comparacaO cOm a empresa individual, naO s6 existe uma menos decidi
da opos19ao de interessc entre operarios na cOmpanhia amadurecida c aqueles
que tOm o poder de tomar decis6es em questOcs relaclonadas corn salarios e Ou_

tras condicOes de emprego, como tarnbOm a identificagao faz parte do sistema de
motivacao estabelecido e aceito c, cmbora saa muito importante na tecnoestrutu―
ra, sua c対 stencia ali seⅣ e para toma_la uma tendOncia mais geral A lealdade para
com a fillHa muitas vezes faz parte da dispos1950 geral,c isso C adversO para o sin―

dicato.Alё m disso,nos pnmeiЮ s esMgios da tecnologia industrial― ― nas pnmeiras

usinas de a9o ou nas pnmeiras linhas de montagem de autom6veis― ―o ttabalho
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durO, repetitivO e tedloso agira como barreira a identificacao. Entre maquinistas,

VTttPLttn龍 胤 鳥∫脱 謂嘱 臨 嚇 ::鷲嘗
'c臨

.u冒 潮 ::
quc a mlquina substitul o trabalho repetitivo e enfadonho c elinlina ocupac6es es―

peciahzadas, baixa a barreira a ldentificacao. IssO aumenta as dificuldades de sindi―

calizacao e,pOrtanto,aumenta os problemas dO sindicato.

Mas o quc ё muito mais importante,a tecnologia modema abre o caminho pa―
ra uma deslocacao macica dos operariOs quc estaO dentro dO alcance dOs sindica―
tos para o lado daqueles que naO estaO.Tanto os recursos de capital como Os Obje―

tivos da tecnOestrutura da companhia amadurecida facilitam e estimulanl fOrtemen―

te cssa deslocac5o.

Essa tendOncia la fOi,enl sintese,observada.3 Em seu planeiamento,a tecnoes―
廿utura procura nlinirnizar o nimero de contingencias que esteiarn alёm de seu cOn―
trole。 (D custo c a oferta de mao― de_Obra sao significativamente desse carater e
mais ainda quando existe um sindicatO. Substituir a mao― de_。 bra, que naO esta
sob contrOle c que pOde entrar em greve,pelo capital sob a follHa de maquind五 o,

Ctta Oferta c custo estaO inteiramente ou em grande parte sob cOntrOle,こ uma ad―
nliravel barganha. Valc O sacrifrc10 dc alguns ganhos. Isso O tarnbё m adversO ao
sindicato visto ser este scu prop6sito.4

A substituicao, confO11lle se observOu antes, tem avancado rapidamente. Sua
manifestacao宙sivel ё O declrniO dO ndmero relativo de operarios quc trabalham
na indistria.Nos 18 anOs,de 1958 a 1976-― para lembrar__,o nimero de traba―
hadOtts nao bncas nOs Esねdos Undos品

ッ喘 1:ri硼 饉

i鴛
:λ慶 盤 貯 lescnturariOs e vendedores――aumentou(

nimero de operariOs__artesaOs,rnaquinistas e outros trabalhadOres, excluindO― se
os trabalhadOres dos campos e nlineiros__aumentou de apenas 5,5 nlilh6es. Em

懇Ъ:蝙黒選'1翻響麗謂狼鳳:』
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cos, a categoria mais caracterttica da tec―
noesttutura, aumentou de apro対 rnadamentc 83%― ―uma taxa de aumento ma10r
quc a de qualquer outta categoriao Nenhum outro grupo cresccu assirn taO rapida―

mente.5 Nas industrias mais tipicas do Sstema dc planeiamentO a mudanca foi mui―
to mais drastica. Entre 1947 e 1975, o ndmero de empregados burOcraticOs au_
mentou de 16 para 29%dOs trabalhadOres na industria de bens duraveis. Nas in―
dustrias de metais primarios, 。aumento foi de 12,9 para 21,698; nos produtOs in―
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24,696; nos equipamentos de transpOrtes
22,2,3; nos equipamentos e10tricos fol de

21,7 para 54,8%.6

0s empregados n5o bracais nO setor privado,nos EstadOs Unidos,raramente

3 capitulo網
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verso a seus interesses e a elas,poぬ ntO,deve‐se redstr Essa atltude tem Jdo uniformemente deplorada como erra‐
da e regresstva e nao mais em cOnsonancia com a defesa ci宙 hzada do quc a sOdomia,a autonagela95。 e a recusa de
usar mboneセ T“a"ma que rnsa dbb deve aぬ ねr∬

調 :螺雪 :品 ]」ξ霞 亀 蹴 :J:11龍 :i慇綿 習Ъ♀瓢躙:s,『Lttrtts品話ゴ官彬鑽Ъ席鳳‰空もurante umちngo peFOdO os●nd∞tOs que redttam bmm
s,do mesmO modo que os mineiros de antlacito o loram
に,caminh5es e avl&s
Departamentos do Trabalho e da Sa`de,Educacao e Bem_

「alguma re宙 壺o Como sc aimou antes,h`fOrtes indldos
Trabalho dos Estados Unidos(em Occupat10n Outlooた

縦 常 熙 :驚 胤 鷺 凛 ,tpuお 鵬 需 踏 癬
nio dos ttabalhadores do campo"
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foram sens,veis a sindicalizacao e, cOm O progresso da tecnoestrutura, o s5o ainda

ε 誕楓 幽螂 i掛群割rr撒鯰 :
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“algumas nobveis exce96es, os funclondrios burocraucOs tradiclonalrnente t)m sidO in―
diferentes aos sindicatos, especialrnente os pronsslonais especializados e os にcnicOs''.8
Para eles, “persuasao, press5o e as manobras le o jogo burocraticol( .)tomam O lu―
gar dO cOmbate face a face de ёpocas anteriores".9

Podem― se imaginar circunsttncias quc incrementariam a organizacao dOs trabalha‐
dores nao bracais.As mulheres representam uma grande parte dessa foκ a de tra―
balhO; um aumento continuo de sua consciencia politica e social pOderia ter esse

椒 は
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piblico. No entanto, pesam vigorosamente contra a organizacao dos tabalhadOres

naO bracais as expectativas do sistema de planeiamentO.

4
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terligado da mudanca.Se o desemprego O endemicO c a renda csta pr6xirna do mf―
nirno cxigido para a sObrevivOncia fisica,o hOmenl sc agarra a scu emprego ante a

ameaca de sofrimentO cOrporal. Nessas circunstancias, o sindicato enaltece a liber―

dade do mbJhad∝ .Ette naO pOdq p∝
♂ょ柵 搬 Ъ li冒駆 :L腑 織 ♂凝sc a situacaO se tOmar intoleravel poderl

outtos. A privacao compartilhada c mais facn de suportar quc a privacao indivi_
dual.E o sindicato poderd ter recursos para greves ou fomecer uma sopa que ame―
nize,rnesmo que levemente,as privac6es envolvidas.
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Tanto 6 alto emprego seguro como a alta renda sao sOlventes para o sentido
de cOmpuls念oe, portanto, substitutos para o sindicato. Se o emprego for alto, ha―
vera altemativas de outro trabalho. Por conseguinte, o empregado pode abando―
nar o emprego. E o alto emprego, na0 0 sindicato, quc o salva de sua dependen―
cia escra宙zadora e scu trabalho. Nos Estados Unidos, do mesmo modO quc na
Gra― Bretanha, no Canadd e em outras partes, a regula95o da demanda agregada
para perspectivas de empregos melhores e mais seguros forarn fOrtemente presslo―

nadas pelos sindicatos. Foi a adaptacao do Estado as necessidades do sistema de
planciamentO quc o mo宙 mento trabalhista mais procurou conseguir.Foi a medida
mais acertada para tomar os sindicatos rnenos necessarios.10

Urna renda alta tambёm dirninul o perigo do medo de privacoes frsicas. Ela,

assirn,concede ao trabalhador a liberdade que outrora obtinha do sindicatO e,por―
tanto, enfraquece sua dependOncia a cle. Contudo, a relacaO da renda com a nc―
cessidade c a disposicaO de ttabalhar no sistema de planeiamentO C uma quesぬ o
complexa c muito mal comprecndida.Toma― se necessdna～響i uma digressaO pa_
ra cxplica― la.

5

A tendencia natural do homenl, confol11le manifestada nas sociedades primiti―

vas,ё quase certamente trabalhar atO quc atitta detei11linado cOnsumo. Depois ele
relaxa,entrega‐ se a csportes,a caca,a festas,cerimOnias religiosas ou a outtas for―
mas de prazer ftico ou melhoria cspiritual. Essa tendencia do hOmem primitivo pa―

ra atingir o contentamento tenl sido o desespero daqueles que sc considerarn agen―

tes da civilizacaO e assim continua sendo atё  hoje.Aquilo que se chama desenv01vi―

mento econOnlico consiste, nao em pequena parte, ern cnar estaに gias para ven―

cer a tendencia dO homem de pOr lirnite a seus obletiVOs no tocante a renda c,por―

tanto,a scus esforcos. Produtos que envolvem habito frsicO prOgressivo forarn mui―

to tempo considerados especialrnente uteis nesse sentido:isso explica o grande va―

lor que se dava,nOs pnmeiros esl五 gios da civilizacao mOdema,ao fumo,ao dlcooL
a cOca c a0 6plo,um valor quc eles naO perderam inteiramente nos dias atuais.En―

tetanto, mercadorias que, por sua novidade, apelam a vaidade ou aO adorno c
competicao emulativos ou competitivos sao agora cOnsideradas mais legitimas.
A10m disso, cmbOra a necessidade de ahmentos c abrigo,especialrnente ern clirnas
benignos, seia prOntamente satisfeita, as press6es de emulacao e cOmpeticaO em
adomos e e対 b196es n5o tem um ponto terrninal nftido. Os lavradores c empreitei―
ros de mao― de_Obra da Calif6rrlia, outrora, como quesほ o de politica estabelecida,

encoraiavam Seus trabalhadores filipinos a fazer grandes inversδ es em roupas.A
prestto da divida c a compulsaO de cada um para cmular o mais extravagante rapi―

damente transfollllaram esses felizes e despreocupados trabalhadores em uma for―

10 0 papel do desemprego ao cOnceder um in ne controle dos empregadores sobre a lotta de trabalho foi 10rtemente

acentuado por Marx “O exをrcito industnal de reserva liStO ё, os desempregadosl, durante os periodos de estagnacao
e de prospendade mOdla, faz vergar com seu peso o exCrcito de trabalho atlvo;durante os per“ os de excesso de pr。 _

ducら o e de paroxlsmo, rnant6m‐ lhe as pretens6es em chequc O relatlvo excesso de populacao ё, portanto, o plv6 so―
bre o qual gra a lci da oferta e procura de m5o― de‐obra Ele conina o campo de acao dessa lei dentro dos tmites ab―
solutamente convenientes( )ao dominio do capltal'' Marx igualmente insistlu sobre os intolerNeis efeitos(do pontO

de vlsta do ca,tahSta)do pleno emprego(The Capit● I Nova YOrk,Modem Librav EdibOn,1936 Cap 25,p701)
lmagna_se quc Marx teha conslderado a politlca de pleno emprego,caso ive"e sldo perseguida com O対 to durante
qualquer periodo de tempo,comO ttndo implicac5es radicals para seu sistema,a luta de classes e as ieis da acumula―

cao capltahsta Seus adeptos,att tempos relatvamente recentes,mostravam― se indlspostos a dar tal importancia a es_

sa polttca A economia keyneslana ha muitO fd posta de lado,dda como um esforco supe■ cial para sustentar o capita‐

lismo,esforcO esse que nao afetOu a posic5o fundamental do trabalhador
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9a de trabalho modema e segura. Em todos os pates subdesenvol宙 dos, O deseio

de comprar e o esfo4o inspirado pela introducao de bens de consumo mOdernO
―― COSmOtiCos, lambretas, radios transistores, alirnentos enlatadOs, bicicletas, discos

fonograficOs, filrnes, cigarros amencanOs… …ё reconhecido como sendo da mais al―
ta importancia na estratOgia de desenv01宙 mento econOmico.

Nos paises industriais adiantados, a criacao de necessidades e com isso a ne―
cessidade de trabalhar r uma quesほ 。de consideravel sOisticacao, mas Os princr―
plos sao os mesmOs.E tambёm uma tarefa de grandc importancia.Em 1939,a
renda real dos ttabalhadores empregados nos Estados Unidos apro対 rnava― se mul―

to da mais alta de que se teve registro e era ainda a mais alta cOrn relacao a qual_
qucr outro pais do mundo.No quarto de sOculo seguinte duplicou.Tivessc a renda

de 1939 sido urn obictivO te:Ininal e o esfo、o de trabalho teria sido diminurdO pe_
la metade nos vinte e cinco anos seguintes. De fato, houve ligeiro aumento nas ho―

ras semanais realrnente trabalhadas.Foi uma noMvelrealizagaO.

Fol, em parte, conseguida pela capacidade, agora bem compreendida, dO sis―
tema de planeiamentO de adaptar as crencas a suas necessidades.considera― se so―

cial e moralrnente sadio aumentar a renda c o consumo.Lazer O a19o a ser conside―
radO cOm apreensaO,especialrnente na faixa de rendirnentos balxos.POrtanto, uma
reducao no trabalho semanal norrnal tem que ser sempre considerada uma pOlruca
social du宙 dosa,que conduz a fraqueza moral ou espiritual.

Os econOrnistas, desempenhando uma de suas func6es agora benl reconheci―
das, concederam importante reforco canOnico a essas crencas. Fizeram da taxa de
aumento na producao de mercadorias o teste primacial da realizacao sOcial. POr
conseguinte, substituir o trabalho pelo lazer ё anti― social. Ha muitO a teoria ccon6-

mica tern insistido na homogeneidade e insaciablidade das necessidades. Nao ha
prova de quc uma mulher esbaniadOra obtenha a mesma saisfacao com mais um
vestido quc um homem faminto obに m de um sanduFche.Nao ha,entretanto,pro―
va de quc ela nao a obtenha. Uma vez que nao ha prOvas de que nao a Obtenha,
afiェ 11la―se que seu desoo deve receber o mesmo realce que recebe o do pobre
conl relacaO a carne. os aspirantes ao doutorado em Econonlla arriscam―se a um
malogro e,no mFnimo,saO advertidos se al111larem diferentemente.Se todas as
necessidades sao de igual situacao, seguc―sc quc as obrigac6es morais e sociais de
trabalhar para satisfazO― las perrnanecem sem alterac5o em sua forca independente―
mente do quanto seia produzido.n Executivos de companhias corn franca mania
de perseguicao sup6em as vezes quc os econonlistas saO seus inirnigos dadas as
idёias quc apresentarn. De fato,a profissaO de economista csb fortemente a servi‐

9o das crencas que os execuivos mais precisam.Sena plausivel,pttma racic,esta―
belecer urn lirnite sobre o produto nacional que a nacao c対 ge. o teste da realiza―

caO ecOnonlica seria entao detellHinar quao rapidamente cla poderia reduzir o ni―
mero de horas de trabalho que seriam necessarias para atender a essa exigOncia.
Devessem os economistas defender esse obiCiVO,com os efeitos revoluclonanos
quc isso tena sObre o sisterna de planeiamentO, havena mOtivos para qucixas, mas

ninguこrn se revelou assirn taO incOoperativo

Contudo,o recurso mais imediato para garanir que nao haia um OtteuVO ter_
rninal no tocante a renda C a publicidade c as artes conexas de venda.NissO temos

mais um dos desenvol宙 mentos interhgados quc servem tao adm廿 avelmente ao sis‐

tema de planeiamentO.A publicidade c a arte de vender― o controle da deman―

da do consumidor― ―sao宙tais para o planeiamento no sistema de planaamento.

1l Trab da teoha sublacente em The Arrluent sο cicty Boston,Houghton Mflin,3 a edl゛ 。,re宙sta,1976 Cap 10 e
ll
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Ao mesmo tempo, as necessidades en6o cnadas garantern os senЛ cos do trabalha‐

dor. Idcalrnente,suas necessidades sao mantidas ligeiramente em excesso,enl rela―

caO a sua renda. Incentivos conVinCentes sao-lhe entao fomecidOs para se endivi―
dar.A pressao da dr、 ハda resultante aumenta sua fidedignidade como trabalhador.

Afilllla― se, naturalrnente, quc as necessidades nao s50 criadas, mas profunda―

mente organicas na situacao humana.SatisfazO‐ las nao s6 constitul uma fonte de ri―

ca recompensa aqueles que as servem, como tarnbOm a mais alta funcao sccular
da sociedade Mesmo apresentar esse processo para cxame O convidar a suges6o
de que se ё ascё tico, n5o― mundano,decididamente nada praticO e disposto a subs―

tituir os instintos mais iabricOs das massas por scus pr6prios valores esquisitos e

esOにncOs. contudo,nao se pode aceit五 -lo em ambos os sentidos. Sc as necessida―

des saO inerentes, nao precisam ser criadas. Mas poucos produtores de bens de
consumo cuidanam de deixar a compra de scus produtos as reacOes esponttncas
e, portanto, nao cOntrOladas, do piblico.Tampouco,pensando bem,terianl muita
confianca na fidedignidade de sua forca de trabalho na ausencia de pressao para
comprar o pr6xirno carro ou satisfazer o pagamento do 61timO.12

Agora l o momento de voltal11loS a tratar dos sindicatos.

12 Publd饉nos pronsJonals que,conforrne se observou antes,deselavam uma substanclal justica゛ 。∝dal para seus

sewicos,freqtentemente argamentavam que,sem seus esforcos para esimular as necessldades,os homens naO traba‐
lhanam e a economia vadlana Os econ。 雨stas,quase sem exceca。 ,releitaram esse argumento conslderando― o com。

alegactt espectais de uma comunidade econo雨 camente nao instruida e de consciOncla dominada Na rettdade,os
publici撼 ●os tOm boas ra25es Foram releitadas pelos economistas porque admltr que a pubhddade promove as neces‐
sidades sena admibr que as mercadoias nao senam deseladas na ausencia de tal persuasao lsso lanca divldas sobre as
alegacoes b6sicas de quc as necessidades sao homOgeneas e insac16veis e que o volume de producao mede o sucesso
da sociedade Nao se pode dar ao pao condl゛ o igual aquilo que precisa ser chado pela publlcidade e nao se pode me‐

dr o sucesso de uma economla por sua capaddade de acompanhar o progresso de Madlson Avenue Aliお ,sao ques_
toes quc tratei com mats minicias em The Arrluent Socidν
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SindicarO SubOrdinado

O sistema industrial― ― parece daro― nao O favOravel aOs sindicatos.O po―
der passa para a tecnoesttutura c isso dirninul o conlito de interesses entre o em―
pregador e o empregado, interesses que davam aos sindicatos grande parte de sua

raz5o dc e対sur.O capital e a tecnologia pelHlitem a li11la subsituir os opeぬ rios

que podem sindiCalizar― se por maquinas c empregados nao― bracais que nao po―
dem.A regulacao da demanda agregada,o alto nfvel de cmprego resultante,junta―
mente com o aumento geral de bem― estar, tudo isso,bem pesado,torna o sindica―
to menos necessari0 0u menos poderoso ou ambos. A conclutto parece inevit6-
vel.O sindicato pertence a um esbgio especrico nO desenv01宙 mento do sistema.
Encerrado esse estagio,cncerra― se tarnbOm a fungao dO sindicatO naquela sua pOsi―

95o de foKa original E, cOmO um toquc adiclonal de paradoxo, as reivindicac6es
pelas quais os sindicatos lutaram vigorosamente― ―a regulacao da demanda agre―
gada para garantir o pleno emprego e renda real rnais alta para seus associados― ―
teraO cOntriburdo para scu declinlo.

Seria, cntretanto, prematuro elinlinar o sindicato. Indmeras organizac6es― ―a
dos Peixciros c a dos Cordovanciros na cidade de Londres, a Diretoria da grandc
sociedade anOnirna,a Cornissao dc lnspetores da Universidade de HaⅣ ard__nor―
malmente sobrevivem a suas func6es.Uma vez criado um sindicato,nada dO quc
contribui para tomar-lhe a c対 stencia__a cobranga ou deducaO de cOntribu195es,
a filiacao dOs nOvos membros recentemente admitidos, a realizacaO de cOnvenc6es
e a nomeacao de funcionariOs_-0 6o difici como dar-lhe paradeiro. E cmbora o
sistema de planeiamento lhe solape as antigas func6es, nao as elirnina inteiramente

e chega atC a acrescentar-lhe outras. Finalrnente, nem todos os sindicatos estao
dentro dO sistema de planciamentO,c aqueles quc estto fora tem perspecuvas me_
lhores. O efeito global do progresso do sistema de planaamento o reduzir grande―

mente o sindicato como forca social. Mas este naO desaparecera nenl sera comple_
tamente destiturdO de impoHancia.

2

E claramente adversa a tendencia nO tocante a forca dOs sindicatos. Depois de
1956,o ndmero dos sindicalizados nos Estados Unidos come9ou a cair e,nos scte

201
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anos seguintes,cmbora O numerO de trabalhadores em empregos nao_agricolas au―
mentasse de mais de 4 milh6es,o namero dOs que ingressaram nos sindicatOs caiu
de apro対madamente um milhao(Pclas esumauvas,Os sindicatos inham 17,5 ml‐
lh6es dc associados ern 1956 e 16,5 em 1963.)1 0 deCirn10 fOi especialrnente seve―

ro na indistria manufatureira*,2c, dentrO desta, os sindicatos que sofreram as per―

das inais severas foram os dos TrabalhadOres das lndustrias Automobiltticas e dos

TrabalhadOres da lndistria do A9o.Ambos es6o forrnados em indistrias fortemen―
te caracterrsticas dO sistema de planeiamentO.3 Entre 1956 e 1972,a proporcaO da
forca de trabalho nao― agrrcOla que fazia parte dos sindicatos caiu de 33,4% para
26,7.4 Nos anos que se seguiram a 1963,o grande aumentO no nimero dc empre―
gos trouxe substancial elevacao no nimero de associados, mas a proporcaO de tO_

dos os trabalhadores pertencentes aos sindicatos continuou a dechnar.5

Conforme sc observou nO capitulo anterior, os empregados nao― bracais, inclu―

sive os profissionais especializados e os tOcnicos, constituem uma forca de trabalho
ern rdpida expansao――eram 17,7%desta cm 1900 c 50,O em 1976.6 Apenas cer―
ca de 10% de todos os empregados burOcraticOs pertencem a sindicatos e 2/3 de―
les esEo nas industrias nao― rnanufatureiras. Na dOcada de 1962/72, o nimero de
fihados aos sindicatos entre funcionariOs p`blicos aumentou cerca de l,2 milhaO, 0
quc explica mais de 1/3 do aumento no nimero total dos sindicalizados durantc

aqucle perlodo. Cerca de 40% de cmpregados nao― bracais dos Governos federal,

cstadual e municipal fazem parte de sindicatos,ao passo quc,na indistria naO_rna_

nufatureira privada,a pOrcentagem de sindicalizados e de 20,3,c menos de 5%na
dos funcionarios burOcraticOs da industria rnanufatureira.7

0 empregado burOcraticO naO o O unicO prOblema.(Ds trabalhadores de pro―
ducaO nas areas de tecn01ogia avancada― ―computadores c indistrias de prOcessa―

mento de dados, insttumentacao, telemetria, eletrOnica cspecFfica c outras semc―

lhantes――nao sc sindicalizaram facilmente Se o nimero de trabalhadores de pro―

ducaO o grande c a firrna tem filiais estreitamente relacionadas quc ia tem sindica_

l Hα ndbοοたor Labο r Statls,cs,1969 Departamento de Trabalho dos Estados Unidos,Bureau de Estatistcas do Tra‐
balho Boletini n° 1630,p 351
'ManuFactu"ng― ―Industha de transformac5o(N doE)
2 Diに

ctο″ of Nα

"。

nal and fntemα

“

onα′Lα bοr Unions in the Unred stat_,1967 Departamento de Trabalho dOs Esta―
dos Unidos,Burcau de Estat〔 stlcas de Trabalho Boletlm n° 1596,p 61
3 um terceiro sindicato que solreu um grande decIIniO no nimero de associados foi o da Uni5。 dos TrabalhadOres de
4ヽinas Esses fOram anos de rapida cOnsolldacao e mecanlzacao da prOducao de carv5。 betuminoso――em SIntese, de
um mo宙 mento rumo ao sistema de planaamento Nao estOu sugehndo, C claro, que todas as alterac5es na lliacaO
aos sindicatos se,am expliCadas por esse inico fator
4 Diに

ctο″ o7r Nα

“

οno′ υnions cnd Emploソ ec Assο ciα

"ons,1973 Departamento de Trabalho dos Estados Unidos,Bu‐reau de Estatisicas do Trabalho Suplemento 3,,aneirO de 1976 p 70
5 Handbο。たO/Lο bο r SIalls,cs,1969 e Hondbο oた or Lα bor Statls,cs,1976 DepanamentO do TrabalhO dos Estados
Unidos,Bureau de Estatisicas do Trabalho Boletlm n° 1630● 1905 p 351e297 respectlvamente
6 Bureau do Censo dos EstadOs Unidos Htttο

"cα

I Statls,cs or the Un″。d Stat“,Coloniol■ rn‐ t01 970 Bicentennial
Editlon Parte Segunda p 140 A distnbuic5o em 1976 era a seguinte: trabalhadores nao bracais, 50,0%; operdhos,
33,li trabalhadores do setor de scMcoS, 13,7:trabalhadores do campo,3,2 Emploノ ment and Training Repo″ Or the

President,1977 Departamento do Trabalho e da Sa`de,Educacao e Bem_Estar dos Estados Unidos p 162
7月。ndbοoた げ Labor Statた

“

cs,1971 e Handbοοたor Labor S,α ″ぶ

“

cs,1976 Departamento do Trabalho dos Estados
Unidos, Bureau de Estatistlcas do Trabalho Boletlns n° 1705e1905 p 304e295 respectlvamente As porcentagens
comparatlvas de trabalhadores sindicallzados entre empregados nao bracais no Govem。 , nas empresas p● vadas nao
manufatureiras e nas manufatureiras referem se a 1966 Entre os empregados do Govem。 ,contrastando com a cOm‐
panhia amadurecida, o centro de decisoes sobre o controle de sa16● os e condic5es de trabalho n5o tem se deslocado
favoravelmente ao trabalhadOr O centro de decis6es permanece com os 6rgaos legsiatlvos PortantO, 。 empregado
p`blico burocratlco sente‐ se mais alastado de seu empregador,em conlito pecuni`五 o mais agudo com ele, comO con‐
mbuinte de impostos e,om conseqtOncia,menos inclinado a identlficar― se com seus obletvos do que O trabalhador bu―
rocr6ico no sistema de planelamento lsso contibui corn a organi2acao sindlcal nessa areal como tambё m contnbui a
possibilidade de uma posicao mais a vontade, legal ou nao, dOs funciondios piblicos slndicalレ ados Mas os latores
IYlaiS imponantes tOm sldo a innacao e o exemplo dos rnetalurgicos,mineradores e outros industnd● os,culas rendas
anuais atuais rnu■as ve2eS eXCedem as de pohciais,bombeiros,professores ou outros funciOn6● os piblicos
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tos, os novos empregados muitas vezes passam a participar dos sindicatos existen―

tes sem dificuldade. Em filiais isoladas ou cm fiIInas n5o sindicalizadas, ou ondc a
proporcao de engenheirOs e tocnicos O alta, os sindicatos nao progndem taO facil_

mente.8 0s empregadOs,na realidade,passam a ser uma extensaO da tecnoesttutu―
ra c evidentemente assirn se consideram

3

Existern, porёrn, tendencias opostas. Nos primeiros estagiOs da industrializa―

富 滉 驚 漁 ‰ 庶

1諄

穐 ∬ :f鵬 :i謄蝙 臨
驚 誹 聾 ∬ 難sificavam―se dentro de algumas categona(

lho moderna O altamente diferenciada. S5o muitas as regras que regulam os sala―
nos, outros benefrcios, antiguidade c condic6es de promocao c apOsentadoria para
as varias classes de tabalhadores. Qualquer aplicacao unllateral dessas regras, por
mais meiculosa que fosse,seria arbittaria Ou ittusta para alguns.勾 udandO a esta―

belecer as regras e participando em sua aphcacaO atravOs de mecanismos dc agra―

糧 :ピ霊 ::品淵 :ふ 珊 織 ∬ 瞥 ]器 3∬讐盤 :闊 雷 詮 鷺 ぶ a胤 糧 :

sa funcao o fatO de,onde nao c対 stir sindicato, o bom desempenho da administra―

caO e対 gir a cnacao de algum subsituto.AiudandO a impedir descontentamento e,

com isso,a sensacao de alenacao,o sindicato tambOm remOve as barreiras a iden_
tificacao,barreiras quc outrora contriburram para seu pr6prio poder.

Ademais, cnquanto alguns sindicatos tem resistido a mudancas tecno16gicas,
outros as tern auxiliado bastante,participando das adaptacδ es a elas.Tem audad。

a arrattar um OfiClo de salano mais alto, semana de menos horas de trabalho,pa―
gamento pela rescisao de cOntratos e outras rnedidas,para aqueles que foram sacri―

ficados por empregos menores, c tOm persuadido seus associados a aceitar as nc―
gociac6es O sistema de planeiamento da grandc importancia a cssc auxlio. Ao ll―

der sindicalista quc o presta concedc― sc o mais alto encOnllo,o de estadista do tra―

balho.9

Nas econornias do tipo soviёtico,o sindiCato teve durante muito tempo um pa―

pel ambrguo c urn tanto incerto Como a hist6rica voz do trabalhador na luta de

classes, tinha quc c対 stir e scr sustentado. Mas aos sindicatos naO se podia conce―

der qualquer papel que fosse incompatrvel cOm a plena identificagao de seus asso―
ciados com os obiciVOS da 1111la na qual estavam empregados No fim,suas fun―

96eS eram quase as mesmas quc acabamos de mencionar 」untamente com as ah―

vidades educaclonais c assistenciais, que sao de certa importancia cm alguns sindi

catos dos Estados Unidos e da Europa ocidentat oS Sindicatos soviCticos servem
de canal de comunica95es entre a fi111la c seus trabalhadores e de mcio de concc―

der a cstes uma voz de elaboracao de regras c em sua aplicag5o l°

8 Sou gratO ao Prof 」ohn T Dunlop, rneu colega c ex‐ secreね ho do Trabalho, por sua ohentacao nesse ponto Para

uma oplni5o corroborante,ver BARKIN,Solomon ``The Dedine ofthe Labor Movement'' In:771a Cο っora‖on Toた c―

Oυer HACKER,Andrew,coord Nova YOrk,Harper,1964p223‐ 245
9」ohn L Lewls ё o exemplo c16ssico Nos pimeiros anos, na luta por melhohas salaiais e de assistOncia, era um ele―
mento muito antagOnico nas relac5es industtais norte― amehcanas Recebeu o titulo de estadista do trabalho por seu
postenor apOio persistente a mecanlzacaO das minas de carvao
10 GRANICK, Da宙 d The Red Exccutiυe Carden Ciり , Nova YOrk, Doubleday, 1960 p 219 et se9s TambOm
BROWN,Emily Clark ``The L∝ al Union in So● et industヮ :Its Relabons wlth Members,Pa■ y and Managemenぜ ' In:

Indust"α land Lαbor Relations Reυ ieω v 13.n° 2,,aneiro de 1960 p 209 etseqs
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Mas,nos sistemas nao so宙 oicOs,o sindicato presta mais um seA■ 9o:O um im―
portante fator no planeiamentO e, com isso, nas relac6es do sistema de planaa―

mento com o Estado.
」a nOtamOs quc os sindicatos assumiram o principal papel na conquista da

aprovacao da p01rtica de regulacao da demanda agregada. Embora cOmumente ci―
tada comO 1/isando fOrnecer pleno emprego, cssa p01itica C tambOm essencial para
o planaamento do sistema de planeiamentO.A10m disso,oS Sindicatos ttm um pa―
pel potencialrnente importante na cstabilizacao da demanda de detellllinados pro―

dutOs adquiridos pelo Estado. Tal aquisicao, especialrnente para as necessidades
da defesa,nao pode ser alegada como algo que serve aos obietiVOS da firlna.Plei
tear que se gaste mais para aiudar Os neg6cios O considerado muito desairoso.
Tem que ser iuStificada estntamente como um produto de ampla politica pibhca
Assirn, na busca de contratos, a tecnoestrutura nao pode alegar publicamente a
pressao de sua pr6pria conveniOncia, necessidades ou ganhos. Mas pode, mais dc―

centemente, alegar os efeitos adversOs do tё rrnino do contrato ou da falta da sua
renovacao ou da recusa de um novo contrato, sobre os trabalhadOres ou sobre a
comunidade. E nissO o sindicato pode ser valiosa voz de apolo. No tocante ao
apoio aos gastos com armamentos altamente tOcnicos, alguns lrderes de sindicatOs,

em anos recentes, mostraram― se muito menos inibidos quc a adnlinistra95o. Ainda
assirn, a cooperacao entre Os sindicatos e a tecnocstrutura nao ё de fOrrna alguma
completa; ern todos os assuntos legislativos, c対 stem hostilidades tradicionais que
precisarn ser vencidas.

O sewico rnais importante para o sindicato com relacaO aO planaamento c pa―
drOnizar Os custos salariais entre diferentes irinas industriais e garantir quc as altera―

C6eS nOS Salarios OcOrrerao apro対 rnadamente ao mesmo tempo. Isso auxllia bas―
tante o controle de precos por parte da indistria E facilita tambOm muito a regula―

caO pablica de precos e salariOs.Arnbos os servlcos Sao muitO mais importantes do
que comumente se reconhecc.

Especificamente, se ha urn sindicato de ambitO indusmal, uma de suas tarefas
sera garantir quc os rndices salariais saam mals ou menos os rnesmos para os rnes―

mos tipos de trabalho. Isso ё feito em nome da imparcialidade c equldade,rnas sig―
nifica tarnbOm quc nenhuma firma pode reduzir precos por causa de rndices sala―
riais mais baixos e nenhuma sera compelida a obter precos mais elevadOs pOrquc
seus saldnos sao mais altos. O estabelecirnento c a manutencao de precOs, onde
existe certo nimero de firrnas,s5o assim facilitados. O mesmo Ocorre com o plane―
jamento.

Os fndices salariais modilcam― se tambOm quando expira o prazo do cOntrato
de trabalho da indistria. Essa mOdificacaO afetard todas as fimas aproxirnadamen―

te ao mesmo tempo e na mesma proporcaO. TOdas, portanto, tOm uma indicacao
comum para austar os pre9os;a mesma modiicacao o c対gida por todas.Portan―

to, o alustamento salarial e as modificacOes correlatas, quc, alias, poderiam ser

uma ameaca ao estabelecirnento de um preco mfnirno na industna, deixam de ser
urn grave problema

O contratO sindical traz, ao mesmo tempo, os niveis salariais para a jurisd195o
do Estado A situacao ah o idontica a da diplomacia. Pode ser difrcil fazer neg6cio
com urn fortc Governo como O o da Uni5o SoviCtica Mas quando O feitO, algo se
realiza.Esse naO o O caso ern quc,como se deu com o Laos ou com o Vietnam do
Sut aS Ordens do Governo vao s6 atё ao aeroporto. Nao ha me10 de fazer com
que sc exccute aquilo com quc os Governos concordam Semelhantemente,o con―



O SISTEMA DE PLANE」 AMENTO E O SINDICATO― I1     205

trole de salarios pOde ser difrcil cOm um sindicato. Este pode resisur energlcamente

a scus tell1los. Conmdo, traz tambOm os trabalhadores para dentro dO ambito d。
controle.

O sindicato negocia um conttato de trabalho que obriga a todos os seuS aSso‐
ciados. Se esse contrato pode ser inluenciado pelo Estado, en6o o nfvel de sald‐
rios fica suieito a inluoncia ou ao controle. E com0 0s contratos coletivOs de traba―

lhO saO por certo periodo de ternpo― ―um perlodo quc,ainda em Outta adaptacao
ao sistema de planciamentO, tende a tomar― se cada vez malor__, as vezes quc o
Estado deve intervir ficam redu2idaS a um namerO praticamente baixo. Entremen―
tes, o conttato age como teto para o pagamento de salariOs.1l Fossem as negocia―

96es salanais realizadas por indivFduos ou por vasto ndmero de pequenas catego―
rias de trabalhadores e fossem de duracao indete111linada, o controle c a vigilancia

senam lrnpossivels.

5

O sindicato presta ainda mais outro serv19o.A estatё gia comum de estabiliza―

caO de salariOs e pre9os,quando realizada follllalmente,こ conter os aumentos sala―
riais dentro de imponancias que possarn ser pagas dos ganhOs na produtividade.A
irnportancia dO ganho de prOduti宙dadc――o aumento na producao por trabalha―
dor――s6se torna conhecida no decorrer do tempo,e nao O a mesma para filll:as
diferentes.A duracao do cOntrato pellHite ternpo para conhecer Os ganhos na pro―

duti宙dade que se acumularao e calcular o aumento que se pode cOnceder sem
que se preiudiquc a estabilidade dos pre9os. O sindicato, dadas suas negocia95es

de trabalho abrangerem os associados do ambitO industriat naO estabelece o quc
a fililla individual pode pagar, o quc imphcaria diferentes rndices salariais para fir―

mas diferentes e seria uma complicacao impOssfvel de resolver, c sirn quc todos,
em mOdia,podem pagar.Esta ё uma simplincacaO valiOsa.12

0 sindicato nao presta esses serv19os a establizacao de salarios e pre9os deli―
beradamente ou mesmo de boa vontade.Nao tern altemativa. Se se recusar a con‐
cordar com uma estatOgia geral de cstabilizacaO,as i【 IIlas com as quais tem con―

trato elevariarn,por sua vez,os pre9os. Se um apreciavei nimerO de sindicatos ob―

tёm aumentos salariais lnalores quc os aumentos iustifiCados pelos ganhOs na pro―

duti宙dade,tem― se nesse caso de concede‐ 10s a todos.As reagOes nas elevac6es de
precos serao enぬo gerais, e parte ou todoS os ganhos obtidos dos aumentos sala―
riais se perderao cOm Os aumentos dos precos.Os sindicatos ter― se-5o oposto a au―

toridade pibhca c talvez sc arriscado a incorrer no desfavor popular por causa de
ganhos que seus pr6prios associados reconheceriam serem transit6rios. Essa alter‐

nativa, de quando em vez, podera ser tentada, mas a conseqiiente aceleracao da
iniacao a toma pouqurssimO atraente.

Em resumo,o sistema de planeiamento atualmente envolveu em grande parte
o movimento ttabalhista.Dissolveu algumas de suas func6es mais importantes,es―
廿eitou‐ lhe grandemente a arca de acao e curvOu sobremodo suas operacOes resi‐
duais e suas pるprias necessidades. Desde a Segunda Guerra Mundiat a aceitagao
do sindicato pela fi=11la industFial e a emergencia,depois de uma era de rela96es in―

1l Urn tanto mais nos Estados Unidos do que na EuЮpa, onde os empregadores as ve“ s v5o alё m dos niveis contra‐

tuais vlsando at譴 r os trabalhadores
12 No momento em que redigmos istO,estamos em um desses pettodos As hderancas de WashingtOn se encontram

no delicado equl16no entre o rnedo da innacao e o rnedo dos controles
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dustriais comparativamente pacrficas, foram aclamadas como O triunfo final dO sin_
dicalismo.Num exame mais detdo,vo― se quc esse triunfO revela muitas das carac―
teristicas do triunfo de」 Onas sobre a baleia・

Tal ё pois a presente fase na lomada que se iniciou corn Os Martires de Tol―
puddle.13

13 Gmpo de seis trabalhadores agrた olas que,cm Tolpuddle,Dorset,lorrnaram em 1834 o pimeiro sindicato na G濾 ‐
Bretanha,pelo que foram deportados para a Austraha(N doT)



Ж V

A CIasse Educaciο nαl c Cient′ ca

A medida que os sindicatos se retirarn, cmbora gradativamente, para as som―
bras, surge um grupo rapidamente crescente dc educadores e de cientistas pesqui‐

sadores. Esse grupo liga― se, nas margens, com os cientistas e cngenheiros, na tec‐
nOesmtura, e com os funcionariOs p`blicos,jomalistas, escritores c artistas de fOra

da tecnoestrutura.Nutridos mais diretamente pelo sistema de planeiamentO esほ 0
os educadores e cientistas nas escolas, faculdades, universidades c institui96es de
pesquisas.Esぬ o em relagao ao sistema de planeiamentO quase do mesmo modo
quc a comunidade bancaria c financeira ern relacao as primeiras fases do desenvOl―

宙mento industrial.Nesse tempo o capital era decisivo,tendo surgidO uma vasta re―

de de bancos, caixas econOnlicas, companhias dc seguros, casas de corretagem e
bancos de investimento para mobllzar as poupancas, c, assirn, atender as necessi_

dades. Na companhia amadurecida, o fator decisivo da producaO, cOnfol:1le vi‐
mos,C a oferta de talentos qualificados, IdenticO cOmplexo de instituicOcs educacio‐

nais surglu tarnbOm para atender a essa necessidade. E os valores e atitudes da so―

ciedade foram apropriadamente alterados para reforcar a mudanca.(QuandO as
poupancas c o capital eram decisivos,a parcirnOnia era a mais aplaudida das virtu‐

:::麗 籠 潮 f棚 認 Ъti認 3frf寵 胞 ∫譜 Tttκtteil∬ 稿 F
cado se tomava importante, a parcirnOnia, como宙 rtude, adquiria conota96es de
arcaFsmo e atC mesmo de cxcentricidade. A educacao, aO invos,tern agora a malor
solenidade de prop6sito social.

A classc educaclonal e cientifica,l a semelhanca da comunidade financeira an―
tes dela, adquire prestigio pelo agente de producao quc fOmece, o qual, potencial―

mente pelo menos, O tarnbё m uma fonte de poder. Igualrnente, c ainda mais que
a comunidade financeira, cle adquire uma posicao denttO da aparelhagem dO Go―

l N5o e梵 ste uma boa expretto para esse grande ttpo que esta llgado a educacao e a pesquisa cientlica a parte dO
que a tecnoesmtura tOmOu a seu cargO Nas conversas pol籠 cas, agmpa― se com escntores e poetas e O dtado como
inセ lectuais ou“ colossos''A pnmeira expresぬ oO mu■ o restniva em sua conotacao e,se nao fOr,ё  demagado preten
dosa A segunda nao c su6dentemenセ solene Dever‐ se‐ ia cunhar uma nova apenas comoこ limo recurso:j6possur‐
mos grande nimero de palavras novas e outras sernpre a■ gem os ou宙 dos PonantO,apropiel― me de uma expressao,
a"mesmo alterando‐ a,usada por meu amigo,Prof Don K Pice,que fala sobre a comunidade cientttca{incluslve a
parte empregada pela indisma e pe10 Govemo)como A Classe CiontirlCa rThe scienψ c Estaた ,Ver seu nvro que taz
esse mesmo itulo(Cambndge,Harvard Unlversi,Press,1965)
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verno. A natureza dessa classc educaclonal e cientrica, as fOntes de sua inluencia

e sua relacaO cOm a tecnoestmtura consutuem agora o obicto de nOsso exame.

2

Nao se pOde levar longe demais o paralelo entre a comunidade financeira e a
classe educaclonal e cientrfica. Ambas devem (Ou de宙am)seu prestr」 o e inluon―
cia a sua ligacao cOm O fator decisivo da producaO. o poder da comunidade finan‐

ceira,porё m, cra o da maO que segura os cordOis da bolsa;podia abri‐la para for―

necer o capital ou fech6‐ la. Deve‐ se, poだrn, notar que sao falazes as aparencias
no tocante ao uso desse poder. Este deve ser sempre exercido com apropriada gra‐

vidade de atitude. Sc um homem tem que estar subordinado a autOridade de Ou―
tro,pode,pelo menos,pedir quc isso nao seia mOtiVO para alegria.As transac6es fi―
nanceiras――uma nova ernissaO de a95es ou de debentures, O estabelecirnento dc
uma nova linha de crodito― ―saO ainda ocasiao de sOlene ntual, mesmO quando
as tansacOes nao saO muitO mais complex,s quc a compra de uma maquina de es―
crever e haia Sempre outras alternativas. E uma heranca que ia vem dOs dias em
quc o poder estava envolvido.Muita coisa da cerimOnia que cerca,ern grande par‐

te, as func6es auxlllares de um banco centra1 0 da mesma ordem 2 N5o se deve
pell1litir que nada disso obscureca a realidade,a de quc esse poderja passou.3

A classe educaclonal e cientrfica n5o tern controle sobre a oferta de talentos co―

mo o quc o banquciro tinha sobre o acesso as pOupancas.Ela pode,ate certO pon―
to, inluenciar seus componentes no tocante a escOlha de emprego, c isso nao C
uma sancao insignificante. Mas a malor parte de sua inluOncia decorre de seu n`―
mero rapidamente crescente com conseqtiente irnplicac5o pollica, de seu acesso
pri宙legiado as inOvac6es cientricas e de seu papel quase inico nas inovacoes so―

ciais.Estas sao as fOntes de inluencias a serenl examinadas.

No decorrer de muitos anos neste sOculo,a comunidade educaciOnal nos Esta―
dos I」nidos era muito pequena c ern geral apenas preocupada corn a educacao ele_
mentar.Isso modiicou― sc explos市amente em tempos recentes.Professores de fa―
culdades c universidades, quc eram em nimero de 24 rnll em 1900 e 49 mll em
1920,aingiram um total de 381 mil e“ 1960e907 mil em 1972,praicamente
unl aumento de quarenta vezes em menos de oitenta anos.Apenas 238 nlll alunos
estavam matriculados em faculdades c un市 ersidades em 1900,cm cOmparacao
com 3,216 milh6es em 1959 e 8,519 mllh6es em 1973.Em 1900,ha宙 a menos
de 700 mll alunos matl・ iculados na cscola secundaria, cm comparacao com 9,6 rni―
lh6es em 1959 e urn total de 15,427 mllh6es em 1973.4 Em 1900 conferirarn― se
1 583 graus de mestre nos Estados Unidos,bem como 382 dc Ph. D. ou equiva―
lente.Em 1974,conferiram‐ se 277 033 graus de mestre c 33 816 de Ph.D.5 Antes
do desenvolvimento do sistema de planeiamento necessitava― se apenas de modes_
to nimero de trabalhadores com conheciFnentOs tOcnicos avancados ou cOm ou―
tras apud6es.E対 gia― se quc as faculdades c universidades preparassem homens
principalrnente para as profissoes eruditas― ―medicina, direito, a igrela, medicina

l含しwSll:亀 R歴♂∬脚滉
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vetennana c Outras― ,ou para fomecer o muito c対 gido adomO cultural que se jul―

gava ppropnado para os rebentos das famlias abastadas.

A parte sua insignificancia numOrica, os educadores nos primeiros estagiOs d。

desenvolvimento industrial― ― nos Estados Unidos aに boa parte deste sOculo― ―

eram tarnbOm, cconOrnica e socialrnente, uma casta inferior. Os fundos para finan―
ciar a educacao superiOr nas faculdades e universidades privadas vinham dos ele―

mentos abastados na folllla qucr de doac6es caritativas quer de ensino pago em fa‐

vor de sua prole. Adnlitia― se naturalrnente quc al, como algures, o fomecirnento
de dinheiro concedia direitos de propriettrios, c esses direitos serianl manobrados
pelos homens mais acosturnados a cxercer a autoridade, a saber, os empresariOs

indi宙 duals.

“A comunidade cMlizada moderna reluta em confiar seus interesses mais sC● os a ou―

tros homens que na0 0s de substtncia pecuniaria, que provaram eStar preparados pa―
ra dirigir os assuntos acadOmicos pela aquisicao ou entaO pela posse, de outro modo
conseguida,de consideravel nqueza.''6

0 princFplo, tendo sido aceito para as institu195es privadas,foi aplicado as faculda―

des e universidades piblicas tarnbem. VistO quc a frequOncia cnvolvia despesas c
capacidade para adiar a necessidade de ganhar a宙 da, cssas faculdades e universi―

dades eram senlinarios para a educacao dos rebentos de famllas com uma renda
muito supenor a rnodia.

A comunidade acadOrnica nao aceitOu inteiramente a teoria da supremacia fi‐

nanceira, do poder iltimo daqueles que pagavam as contas. Em princrplo, e de
vez em quando tarnbOrn na pratica, educadores afillllavam seu direito dё  dizer

o que pensavam e atO mesmo de criticar aqueles que lhes pagavam os salariOs.
Essa tendOncia estava ligada a um nitido conlito de obeiVOS.O empresano ttnha
uma medida francamente pecuniaria dO exitO.Julgava― se o homem por aqulo quc
fazia. Mas a aplicac5o dessa medida na comunidade academica importaria ou num
malogro em massa, dadas as remunerac5es modestas, ou em despesas irnodera―
das. Assim enquanto os educadores de vez em quando adnlitiam inferioridade so―
cial,ou mab frequentemente a presumiam,muitos tambem professavam os obie饉 ―

vos quc consideravam intelectualrnente mais impenosOs Ou esteticamente mais re―
quintados que as preocupac6es pecuniarias dO empre“rio. Isso era mal acolhido

pelos homens de neg6clos` Como resultado, as desconfiancas e antipatias quc
constantemente conduziam a pequenos connitos entre os homens de neg6cios e as
comunidades academicas eram a“ tempos recentes uma caracterお ica estabeleci―

da do cenariO acadenlicO americano.7,8

6 vEBLEN,Thorstein The Hlgher Learning in Ame"ca Memorando sobre a dreφ o das unmettdades por homens de
neg6dos Stanford,Acadettc Repints,1954p 67-68
7 A ten壺 o chada por essa relacao esセ ndb‐ se pelas pr6pnas untversidades e faculdades Presidentes de faculdades e
outros hndondios administatvos eram obigados por conveniOnda inanceira ou con宙 c95o a defender o gstema de
valores dos conselhos adminittatvos e da comunidade de neg6clos ainda malor Ao fazO-lo,frequentemente desperta‐

vam a desconianca ou o menosp磁 o do corpo docente Um caso ainda mas interettnte C o da Escola de EcOnonlla
ou Faculdade de Admlnistracao de Empresa Em宙 ■ualmente todas as unlversldades de mё ito acadOnllco,aos profes―

sores se dspensava att tempos mals ou menos recentes uma cidadanla de segunda classe O cattter alegadamente
naO substancial da ma縫 ぬ de estudo era uma causa parcial Mas do prOfessor de Admlnistm゛ o de Empresa e対 ja―se

tambOm,dada sua pod゛ o,que aceitasse e mesmo sustentasse os o切 etVoS dO empresano ind,ldual mas sem receber
seus emolumentos Ele tnha,portanto,o plor dos mundos:a compartta indgOnda da∞ munidade acadOmica,mas
sem suas pretens6es a oblet"os supenores
8 A ahenaφ o dO aだ Sta e do inセ lectual desligado da comunldade de ne"doS inha fontes semelhantes Os neg6cios
irnpunham uma avalhc5o pecu間

`ha sobre esse trabalho Numa comunidade em que as norrnas educacionais e cultu‐rals eram adaptadas as necessidades dos pnmeiros tempos do slstema de planelamento,os padr&s de gosto nao
eram alos Mas ainda,o mercado para novos bens culturals,mesmo de modesta soistlcaφ o,era muito deiciente As―

strn, era balxo o va10r pecuniano que se dava ao trabalho do arbsta ou do intelectual Eles, po■ anto,ambulam a seu
trabalho seu pr6pio valor e desprezavam o do homem de neg6clos cOmO Sendo inerentemente icticio,vulgar ou ingO‐

nuo Esses adletvos eram JnOnimos de gosto burgua Sobre lsso,ver a dscu盤 o de LIPSET,Seymour Mattn Poll‐
cal Mα n Gardし nC",Nova York,Doubleday,1960p318● :seqs
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Esse conlito era agravado pelo papel exercido pelas faculdades c universida‐

des comO principal fonte dc inovag6es sociais nos Estados Unidos. EmbOra te―
nham grande poder para executar as icis ou para resistir a clas,as fillllas,os sindi―

catos e os interessados profisslonalrnente em politica,nos Estados Unidos, naO saO

socialrnente inventivos. Ao contrario, saO, nesse aspecto, comparativamente estO―
reis. Algumas mudancas sociais vem de refO111ladores apartidariOs e da burOcracia.

Mas sua mais importante fonte durante muitos anos foi a comunidade academica.

Nas p● meiras fases da industrializacao, a ma10ria das sugesbes visava tomar

o desenvolvirnento industrial rnais equitativo,humano ou justo.A necessidade des―

sa refollHa cra sempre mais e宙 dente para os professores quc para aqueles que se
tinham na conta de seus senhores naturais. Estes tinham quc conternplar cOmo es―
pectadores enquanto propostas para lirnitac5o do poder dos monop61ios, regula―

caO dOs pre9os ou das taxas de monop61os naturais, encoralamento e protec5o
dos sindicatos, mais progressividade nos impostos, ap010 a pos19aO de barganha
dos lavradores, lirnitacao da cxploracaO dOs recursos naturais, regulacao das cOndi―

96es de cmprego, c, de vez em quando, abol195o da cmpresa privada e substitui―
95o pelo socialismo emanavam das faculdades e universidades e eram defendidas
como exercrc10 de liberdade acadOmica. Essas refoHllas, entretanto, nao peュ lllane―

ceram como assunto acadenlicO.Muitas tendiarn a ser accitas.
Indubitavelrnente, opini5es inconvenientes eranl muitas vezes silenciadas pela

discri95o ou Suprimidas.A expressao academica era adaptada as

“opin16es e preconceitos prevalecentes entre a classe media respeitavel e conservado‐
ra; com consideracao especial por aquele wpo mais seleto de cidadaOs impOrtantes
que rnanobravam a nqucza acumulada"9

Mas essa nao o tOda a hist6ria.Grande parte da legislacao ou da politica considera―

da como altamente hostil pelas empresas individuais recebeu seu impulso inicial da
comunidade acadOmica. Lcis contra os monop61ios, de regulacaO de acesso aos
mercados de capital,cm apolo a larga extensao de medidas assistenciais,em apolo
a uma tributacao prOgressiva c em favor dos sindicatos muito deveram a tais ori―
gens.

Durante os anos iniciais do desenvolvimento industrial, a comunidade acade―
rnica――indigente, subordinada e fraca― ―fol invariavelrnente descnta pelos histo―

riadores,em sua relacaO cOm Os neg6clos,como a parte lesada.Sua pos1950 na so‐
ciedade combinava uma grande coragem com um grande nscO.segundO os regis―
tros, isso nao O taO certo. Em conseqtiencia de sua capacidade de inovacao sOcial,
pode muito bem ser que tivesse dado mais punic6es do quc recebeu. Isso f01 obs―

curecido,em parte,por terem os rnembros da comunidade acadenlica cscrito a his―
6ria,cnl si pr6pria nao uma insignificante fonte de poder,e tambOm pelos diferen―

tes rnodos pelos quais a innuencia se manifesta. O poder pecuniariO manifesta― se

em uma folllla nada sutil; ele oferece recompensa financeira ao confolllllsmo ou
ameaca com danos financeiros a disscnsaO. Em contraste,as propostas de refollHa
comecam como sugest6es aparentemente excentricas e implausiveis,Gradualmen―
te clas v5o ganhando adeptos e, com o tempo, cmergem como sё rias necessida‐

des e acabarn tomando― se direitos humanos. Nao O taO facll atribuir poder aqueles
que p6ern em movirnento esse processo.

O poder associado a capacidade de criar inovac6es sociais O importante para

9VEBLEN p 194
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o que se seguc. Por enquanto basta que outtora tenha fomecido uma razao muitO
boa para o connito entre a empresa individual e a comunidade acadernica.10

3

Com a ascensao da tecnOestrutura, as rela95es entre os quc se achavam liga―

dOs as empresas econOrnicas c a classe educaclonal e cientffica passaram Ror uma
廿ansfollllacaO radical.Nao c対 ste mais um conlito abrupto de mouvacaO.A seme‐
lhanca da classe educacional e cientrfica,a tecnoestrutura nao mais ё responsiva cx―

clus市amente a mouvacaO pecuniana.Ambas se vOem ideniicadas com os obict―
VOS SOCiaiS ou com organizacδ es que servem a fins sociais,E ambas― ― pode―se pre‐

sumir――procuram adaptar os oucivos sociais aos seus.Se e対 ste uma diferenca,

cla naO esta nO sistema mouvaclonal,poに m nos obieivoS.

No esttigio atuat a Classe educacional e cientifica naO ё mais pequena;ao con―

tariO,cOnfolllle VimOs,こ muito grande.Nao rnais depende da renda e riqucza par―
ticulares para seu sustento,o qual,ern sua malor parte,C proporclonado pelo Esta―

do.A inluOncia privada esta cnfraquccida cm outro aspecto importante1 0 empre‐
壺rio combinava um forte instinto de proprietanO cOm a riqueza possurda.os mern―

bros da tecnoestrutura, embora possam ser generosamente recompensados por sa―
16nos c ganhos de capital, provavelrnente nao tem idonticO montante de riqueza a
disposicao.os proprietarios__aqueles conhecidos pelo modemo acadOmico levan―
tador de fundos como o velho ncO__tem. E a altemativa para o uso dessa riqucza
para a educacao ё muitas vezes apenas moderadamente mais balxa attavOs da tri―
butagao.Mas estando afastados da inluencia nas empresas,aqueles homens nao
lhes renetern as atitudes por qualquer rnodo fidedigno,c tem muitO rnenos probabi―

lidade de quc, mais quc o empresario de Outrora, venham a cxercer a inluencia
como resultado do apolo que concedem. Aprenderam de sua experiencia cOm as
empresas quc a riqucza nao concede esse poder dc intervencaO.

Entrementes, a tecnoestrutura tomou‐se profundamente dependente da clas‐

sc educacional e cientffica para seu suprimento de maO_dc_obra tteinada. Ela ne―
cessita tarnbё nl manter estreita relacaO cOm O setor cientifico dessa classe para sc

garantir de quc estti seguramente a par das inovacδ es cientificas e tecno16gicas. E,

diferenternente da cmpresa individual,a companhia amadurecida O muito perturba―
da pelo carater inventivo e social da classe educacional e cientffica.Os custos da le―

gislacao de refOnllas―― helhonas na assistencia mё dica,renda garanida para os
pobres, protecao Ou recuperacao do ambiente, refolllla das favelas――podem ser
transferidos para os fregueses ou para os aclonistas. O Onus de interpretar ou de

observar as leis O absorvido pelos advogados, contadores, especialistas de rela90es
industriais e outras partes da burocracia das empresas. Em contraste, o empresariO
pagava, ele pr6prio, as leis, ao passo quc os empregados menores lutavam com
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elas.O onus da legislacao, cOm0 0 da tributag5o,lca apreciavelmente reduzido
quando se faz com que recala sobre outrem.11

Mais ainda, deve―se ter em mente que duas importantes medidas recentes de
inova96es sociais――a regulacao da demanda agregada c os passos experimentais
宙sando a estabilizacao de precos e salariOs__saO ambas importantes para o planc―
jamento,portanto importantes e compativeis com o e対 tO da tecnoeshtura.Esta,
confoI‖ le 16宙mOs,nao O indiferente a seus pめ p五os interesses.

A10m disso―― C talVez seia uma quesぬ o de menor importancia__aqullo quc
se pode chamar de Ciencia sOcial respeitavel ia naO tem cOnOtac6es revoluciond―
nas.Ao contrano,cla reieita atO mesmo essa posSbllidade.Isso tambOm o resulta―
do da intrincada teia de mudancas quc aqui estarnos desemaranhando. A revolu―

caO, segundo Marx a delineou, adrnitia a miserabllldade da classe trabalhadora.

樵 sttЛ釈視選獣電辞電:Ъよ冒:u醒誦犠∫:驚胤sfSd:r器 :

lhador o ilus6rio ou transit6rio.A revolucao deveria ser catalisada pela crise capita―

lista,a deprestto apocalipica que fana tOmbar uma estrutura tt em rurnas.Mas o
sistema de planeiamento tem,como requtito integral,um arranio para regular a
demanda agregada quc alem de lhe pelHlilir planciar,prOmete com mrnima adml_
nistrac5o impedir ou pelo menos nlitigar a depres壺 o.Assirn,o perigo de uma crise
apocaliptica parece mais remoto. O sindicato, rnllitanternente expressando O poder

do trabalhador,seria o fio de espada da revolucao.C)sistema de planeiamento,po―
rem,como宙 mos nos capitulos anteriores,amolecc e aに absorve o sindicato.Rnal―
mente, a revoluca0 0cOrreu cm alguns pates. E neles os delineamentOs da indus―
trializacaO__planeiamentO,grandes organizac6es produtoras,o controle resultan―
te, as medidas de exitO segundo o crescirnento econOmico__nao mais parecem
●o espetaculallュ lente diferentes ou maravilhosos cOmO pareciam aos temores e es―
perancas de melo sCculo attas Ou mais. Tudo de quc a revolucaO parecia depen―

der,c atC a pr6pna revolucao,desintegrou― se.

4

Como se poderia csperar, a nova dependencia da tecnoestutura cm relacao
a classe educaclonal e cientrfica renete_se na relacao entre ambas.(D executivo de

cmpresa nao mais se senta no conselho diretor da faculdade como fonte de conhe―
cirnentos mundanos e como guardiao cOntra a heresia social.Ao conttario,sua pre―

senca fomecc-lhe uma oportunidade de manter uma ligacao mais intima com as
fontes de talento ou de manter‐ se mais a par das inovacOes cientFficas,tecno16gicas
e sociais. A parte isso, concede‐ se-lhe uma reverencia tradiclonal quc ele reconhe‐
ce c aprecia. Enquanto o presidente da empresa se torna cada vez rnais uma figura
tradiclonal em sua associacaO cOm a educacao, o estudioso moderrlo de ciencias,
mateFnatiCa, sistemas de infoEIlla95es ou teoria das comunicac6es ve― se cada vez
mais procurado para orientar a companhia amadurecida atravOs de seus atollllenta―

dos problemas de ciOncias,tecnologia c computacao.outrOra o nome de um ban―
queiro famoso nurn conselho da diretoria anunciava ao mundo quc a companhia ti―

1l A resttencia dOs mё dcosお meddas do Govemo federal para uma melhona na attstencla ml出 ca ё,pelo menos
em pane,asslm exph∞ dal`` o pratcante de meddna`um membЮ  do corpo de empre“ ios amencanos em de‐
cre∝imento A maiona dos mOdlcos coninua a`出 nりr ttus pるpnos ne96cios'c,compreenslvelmente,oメ 発―Se a inte■
lettnchs em suas qu“ &s econ6micas C)''LASAGNA,Louis “Why Are D∝ tors Out of Steゴ ' In:Neω  RepublC
2 de,andrO de 1965
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nha pleno acesso aos recursos de capital da ccononlia. Agora,procura― se o nome
de um cienista ou,no minimo,do presidente de uma faculdade,juntamente com
o de antigos generais da Forca AOrea,para mostrar que a companhia esセi sintoniza―

da com as inovacOes mais recentes do pЮ gresso tecno16gico.

Em assuntos sociais,costumamos atribuir a melhoria na intehgencia Ou na宙 r―

tude ou nas melhores maneiras ao que, na realidade, C trazido pelas circunsttn‐
cias.No contexto da primiiva diferenca na mouvacaO e nOs ObietiVOs entre a co―
munidade acadOrnica c a empresa individual,os empre“ rios rnais loquazes e mais

dedicados constanternente denunciavam os professores por um acirrado radicalis―
mo, teonacaO sem impoHanda, ataques solertes a cOnstitu195o c aos direitos da
propriedade privada e por deixarem de apoiar a liberdade individual que, no con―

texto,signincava hberdade para fazer dinheiЮ .Isso hoic em dia s6 raramente acon‐

tece.O membro da tecnoeslmitura pouca coisa encontra nos debates universittrios
que possa interes虔 1-lo. E, se quisessc expressar tais sentimentos, seria irnediata―

mente advertido por colegas mais circunspectos de quc estava alienando ``um se―
tor irnportante da opiniao pablica'', dificultando a vida do departamento de rela―

96es piblicas,possivelmente preiudiCando os quc宙 sitam os campi para recrutar ta―

lentos e,talvez,sc arriscando a ver scus mais distintos consultores acadenlicOs leva‐

rem seu conhecirnento e seus poss"eis segredos a uma lideranga menos loquaz.

5

Pellllanece a ques● o sobre o qu5o estreitamente a classe educaclonal e cientr―

fica, que deve sua cxpansao modema c enlinOncia as necessidades do sistema de
planeiamentO,idendicar― se―d com os obiCiVOS deste nlumo.N5o O possivel fazer
uma generalizacaO, pois a classe educaclonal e cientFfica nao O homOgOnca. Vimos
quc a Econornia, como disciplina, sc acomodou extensivamente c um tanto sutil―

mente aos obieivoS dO Sistema de planeiamento.Conclus6es que naO atendam a
esses obieiVOS―― que minimizam o papel do mercado e da ma対 mizaφ o de lu‐

cros,dao impOdancia a inluencia da publicidade sobre o consunlidor e lancam di―
宙das sobre a soberania deste ou sobre a seqiiencia aprovada,analisam francamen―

te a estreita ligacao da cOmpanhia amadurecida com o Estado ou levantarn o vOu
de idCias quc encobre o poder da grande empresa― ―tOm um aspecto de heresia.

Podern― se indubitavelrnente esperar algures as mesmas tendencias. Pode― se espe―

rar que o qurrnicO que dedica substancial parte de seu tempo a Du Pont ou a Mon_
santo se ideni傷 quc com os obiciVOS dessas companhias.(Ele pode tambё m ter
certo efeito adaptaivo sobre os obiCuvOs das universidades;seu departamento po―
de宙r a medir seu e対tO pelo nimero dos contatos comerdais c govemamentais,
pelo tamanho de sua planta e pelo crescirnento de seus empregados e da folha de
pagamento.)Ao mesmo tempo,inameras outras disciplinas eruditas― ― os dassi―

cos, as humanidades, algumas das Ciencias sOciais― ―ficam sem ser afetadas por

essa nova rela95o com a tecnoestutura. Elas conservarao O(obserVando a prospe‐
ndade c as remunera95es de seus colegas cientricOs)suStentaぬ o veementemente
OS Obietivos mais anigos da academiao Cnicaぬ o seus colegas cient■ cos por fazc―

rem pesquisas excessivamente voltadas para um so fim, por nao mais terem uma
obrigacao primaria para com o conhecirnento e sua transnlissao e, implicitamente,
por abandonarem o voto de pobreza acadenlica. os cientistas responderao com
protestos fendos da imunidade de sua virtude a cOrrupcao pecuniaria c com a ne‐
cessidade de ter alguOm que paguc as contas. Essa C uma discussaO cOnhecida em
quase todas as grandes universidades.
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Mas pemanecem ainda fontes mais gerais de connito ente a classe educaclo―
nal e cientifica, o Estado e a tecnoest■ ltura. Urna ё o controle do comportamento
do lndivlduo.

Na falta de opiniao clara sobre a natireza desse conlito,rnuita coisa do deba―

te centraliza― se nao ern suas causas■ ltimas,po“多rn nas tecnicas de controle. C)con―

trole c対ge amplo acesso aos melos de comunicacaO_jOmais,cartazes,rddio c es―
pecialmente televisao.Para garant a aten950,esses melos de comunicacao鯰 m
quc ser estridentes e dissonantes. E tambOm da maxirna importancia quc essc es―

forco transrnita uma impressao,por mais inescrupulosa quc seia,SObre a importan―
cia dos bens quc estao sendO vendidos.O mercado de sabao s6 pode ser controla―
do se se captar a ateng5o do fregues para O quc,de outto modo,seria um artefato
urn tanto incidental. Por conseguinte, o cheiro de sab5o, a contextura singular de

sua espuma,a brancura do tecido lavado com ele c a resultante preferencia e pres―
trgio na 宙zinhanca sao cOnsiderados da mais alta imponancia. Imagina― se quc as
donas de casa discutern sobre esses assuntos com um interessc antes reservado pa―

ra a gravidez nao― deseiada c a guerra nudear.O mesmo acontece com cigarros,la―
xativos, sedativos, cerveia, autOm6veis, dentifrFclos, alimentos acondiclonados e to―

dos os outros irnportantes produtos dc consumo.
A classc educacional e cicntrica c a comunidade intelectual rnais geral tendem

a encarar esse esfor9o com desdё m.A tecnoesmtura,percebendo isso,mas tam―

bёm COnscia da importtncia宙tal do controle da demanda,reage defensivamente,
protestando veementemente sua importancia para a saide c a sobre宙 vOncia do sis―

tema econOrnico. Suas raz6es estao mais pr6xirnas da verdade do que cOmumente
se lmaglna.

Dar,o paradOxo.A ccononlla e対 ge,para seu Oxito,a burla organizada do pu―

blico. Ao mesmo tempo, nutre uma crescente classe que se julga superior a essa
burla c a deplora,tachando‐ a de corrupta intelectualrnente.A subcultura quc e対 ge
essc ofuscamento para sua existOncia s6 pode ser considerada com desdё m. Essa
cultura responde com um sentimento de magOa, culpa c indignacao, advindO dO
conhecirnento de que tais necessidades sustentarn e alimentarn seus criticos acadO‐

rnicos.

Esse conlito ё,de uma foェ 11la ou outra,ine宙 饉vel com o planciamento.E対ge
quc as necessidades do mecanismo de produc5o tenham procedOncia sobre a von―
tade do indivrduo livremente expressa e provocarn sempre seu descontentarnento.
Nas economias do tipo so宙 Ctico, o ressentimento O cxpresso contra o Estado e
contra o pesado e宙 sivel rnecanismo pelo qual ele exerce controle sobre o indivf‐

duo. No planeiamentO naO_sO宙 ёtico, C expresso contra as 10cnicas e os instrumen‐

tos――a publicidadc e os rncios de comunicacao quc a transnlitem― ―pelos quais o

indivrduo O cOntrolado O quc ё curioso, em nenhuma das duas sociedades o ata―
que se centtaliza no planeiamentO,quc C a causa rnais profunda.

7

Seguc― se depois o conlito, sobremodo宙 sivel em anos muito recentes, cntre
a Ctica individualista da comunidade academica c a necessidade,no sistema de pla―

neiamentO, de uma aceitacao disciplinada dos obietiVOS da organizacaO. Esta pode
bern ser a malor fonte de tens5o no estado industrial e uma quc― ― crelo―一 esta

analisc ilurnina nitidamente. Nas universidades, grande nimero de estudantes 0
reunido pela demanda sem precedentes, do sistema de planeiamento, de mao― de―
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obra quahficada. E-lhes dada uma sensacao de personalidade quc o proletariado
industrial rnais antigo nao tinha. Na verdade, os sindicatos ensinavam o proletaria―

do a submergir a personalidadc num sentido de classe E os estudantes est5o tam―
bёm expostos sern certo sentido de eqtildade a dOumna sOcial― ―a teoria cconOmi―

ca e polrtica__quc afilllla estar no indivrduo O poder 61timo. E,crn contraste,eles

veem unl mundo no qual a organizacao exerce um grande c ato mesmo aparente―
mente pleno poder e ao qual sc espera quc eles,como cidadaos,s01dados,consu―
rnidores ou homens de organizacao se subOrdinem Em um nfvel rnais elevado de
sutileza, um namerO cada vez malor de pessoas percebe― ―como se mostta aqui
――quc uma parte de sua cducacaO,especialrnente a que se situa na econornia tra―

dicional, destina― sc a cmbotar sua percep05o do poder da grande empresa. Nao
pOdena OcOrrer nenhum descontentamento, disso resultante, numa sociedade em
quc o consunlidor ou o cidadao o sOberano.O indivrduo naO pode estar ern conni―
to corn seu pr6prio exercrc10 de poder. E previs"el numa sociedadc em quc as or―
ganizag6es da producao saO sOberanas, nas quais elas tem o pOder de perseguir

ObietiVOS pr6prios,diferentes dos do consumidor ou cidadao.

8

Finalrnente, existem competicOes e connitos pOtenciais entte a classe educacio―

nal e cientrfica c a tecnoestrutura onundOs de suas respectivas relac5es com o Esta―

do.O membrO da tecnoesttutura sente‐ se fortemente inibido cm sua funcao politi_

ca.Nao pode livrar―se da organizacao,quc lhe da e対 stencia,ncm pode leva― la cOn_

sigo na vida politica. Por outro lado,cxerce grande inluencia piblica,comO um ra―
mo distendido quc ё da burocracia.

A classc educaclonal e cientifica naO sc encontra politicamente inibida pelos ia―

9os da organizacaO. o nimero de scus componentes esta tarnbOm crescendo rapl―
damente. Falta-lhe ainda o sentido de sua pる pria ldentidade. PcHHancccu duran―

te muitos anos a sombra do poder empresarial. Urn grau de cinismo aparentemen‐
te respeitavel e um marxismo residual juntam― se nela para condenar qualquer po‐

der politico que nao sc ap6ie fillllemente na posse do dinheiro.Ainda assirn,a clas―

se educaclonal e cientrfica esta se tOmando um instrumento decisivo de poder polf―
tico. Este,por sua vez, esta ameacando as ligac5cs estabelecidas entre a burocracia

c a tecnoestrutura, pois elas, de urn modo nao diferente do controle da demanda
dos produtos de consumo, c対 gern substancial rnedida de llusao popular. Volto― mc
agora para esses assuntos.12

12 Na pimeira ed19ao,uma fOrmulacao algO mais especdaiva das rマ rspectvas politlcas da classe educacional e cientil‐

ca provocou aguda desaprovacao, parte dela um pouco insolente lsso chegou a um im quando esta comunidade se
mostrou declJvamente inluente ao opor‐ se a p。 1籠 ca estabelecida no Vletnam
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O Sistema dc PIαndarnento c o Estado― f

A rnaO‐de_Obra qualificada O decisiva para o exitO dO sistema de plangamen―
to. A educacao da qual ela depende C fornecida pnncipalrnente pelo setor piblico
da cconomia. Em contraste, o capital, quc fora decisivo outrora,vem de modO ge―
ral da cconornia pnvada.(D mercado para a tecnologia mais avancada c que me―
lhor pellllite o planaamento encontra― se tarnbё m no sctor piblico. Grande parte

das inovac6es cientrficas cに cnicas vem do Estado ou O por ele pa廿 ocinada, ou
tarnbё m sustentada pelas universidades e institu196es de pesquisas. O Estado regu―

la a demanda agregada dos produtos do sistema de planeiamentO,Sendo issO indis―
pensavel para seu planaamento. E,ainda discrctamentc e sern fiIIneza de prOp6si‐

to, algo a maneira de um clё FigO cOnservador a conternplar uma cstatua cr6tica, o

Estado fomece a regulacaO de salarios e pre9os sem a qual os precos no sistema
de planciamentO seriam insbveis. E宙 dentemente a econornia organizada modema
foi tacada por rnaO perversa. Pois, nao fosse isso, de que maneira poderiam unir―

se tantas necessidades para fazer com quc um sistema que se relubila cm nome da
livre iniciativa scia em Vё rdade taO dependente do Governo?

O sistema de planaamento esM,de fato,inextricavelmente ligado ao Estado.
Em aspectos dignos de nota,a companhia amadurecida O uma ranllficacao dO Esta―
do,c este,cm qucst6es importantes,C um insmmentO dO sistema de planeiamen_
to.Isso vai fortemente de encontto a doutrina aceita.Essa presume c afi111la e対 stir

uma nfida linha entre o Governo c a cmpresa privada.A posicaO desta linha― ―o
que se dd ao Estado e o que se concede a empresa privada― ―diz se a sociedade C

socialista ou nao_sOcialista.Nada O tao impOrtante.Afi111lam os liberais c os conser―

vadores que qualquer uni5o cntre as organizac6es piblicas e privadas C um peca―
do discordante. Para o liberat signifiCa quc o p6der publicO foi conquistado para

vantagens e lucros p五 vados, Para o conservador, signinca quc altas prerrogativas
pnvadas,o direito de agir sem interferOncia govemamental,foram perdidas para o

Estado. Na realdade, a linha quc c対 ste entre as autoridades piblicas e privadas,

no sistema de planciamentO,C indisinta c,ern grande medida,imaginaria,sendo
no=11lal a abonlinavel assOciacao das OrganizacOes pabhcas e privadas. Quando sc
percebe isso, as tendencias p五 ncipais na宙da cconOnlica e polFica americana tor―

nam―se claras. Em poucas quest6es O mais compensador o esfOr9o para libertar o
espFrito dos rnitos convenc,onais.
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A rela95o e対 stente entre a tecnoestl■ltura c o Estado difere da quc e対 ste en―

tre este e a empresa indi宙 dual.Essa diferenca C nOsso ponto de partida.

2

As relac6es entre o Estado c a empresa indi宙 dual foram,a fe195o de lodas as
rela95es dessa instituicao, principalmente pecunidnas. Eram tarnbOm insttveis,
corn tendencias a ser um jogo de soma zero.A empresa poderia ser forte c, nesse
caso, seria independente das restricOes publicas. Empregana, se pudesse, um po―
der essencialrnente piblico para aumentar sua pr6pria renda. Ou poderia o Estado
ser forte, e nesse caso ele faria abaixar o poder privado c, cOrn isso, os luCrOs dO
empresano. se extremamente poderoso, o Estad9 movirnentar― sc‐ia para socializar
tal empresa.A fraqucza de um dos lados seria cxplorada pelo outro.Seria necessa―
ria uma vigilancia cOnstante e rec年)rOca para impedir o donllnlo dos neg6clos so―
bre o Estado ou deste sobre aqueles.

Tal era o quadro comum da relacao e対 stente entre a cmpresa individual e o
Estado. Admite― se quc o equilibrio nessa relacao se tenha alterado cOm O tempo.
Oitenta e cinco anos a廿 6s, nos Estados Unidos, acreditava― se quc a cmpresa era
naturalrnente o poder supremo. O controle do Estado sobre os neg6clos era o quc
se devia temer.Homens de espirito suul concOrdavam com Marx que o Estado era
ou se tomaria a conllstto executiva da cmpresa capitalista. COm o decorrer do
tempo, porOnl, o temor a dOminacao dOs neg6clos dirninuiu enquanto O temor a
donlinacao dO Estado aumentou. A empresa cra outrora o polvo. Este tomou― sc a
irnagem do Governo, ao menos para os empresarios. onde os empresariOs se reu―
niam outtora, no Senado, para considerar as necessidades de sua classe, agora se
reinem em convenc6es para deplorar as inten96es de WashingtOn. Golfe, outrora
uma oportunidade para consolldar o poder sobre algum aspecto da宙 da da comu―
nidade,tornou‐ se ocasiao para qucixas sobre os burocratas.Tanto Os primeiros cO―
mo os pOsteriores temores renetern as circunsttncias da cmpresa individual. Embo―

ra ambos continuem a inluir sObre as atitudes contemporancas, nenhum renete a
realidade dOs tempos rnodemos.

Confolllle se notou, as relac6es entre a empresa individual e o Estado foram,

de confoilHidade com o principlo da coettncia,principalrnente pecunbrias O Esta‐

do tinha muita coisa para oferecer que era pecuniariamente vantaioso c,por rnelo
de tributacao e regulamentOs, poderia fazer tambOm muita coisa para negar rendi―

mentos a empresa. A empresa individual, por sua vez, tinha muitO cOm que pagar
o que desciaVa c poucas barreiras legais ou de outrOs tipos para faze-lo.

Assinl, o Estado, atravOs das tarifas, podia conceder protecao aO empresariO
contra a concoIOncia estrangeira; tinha tambё m ferro宙as, cnergla ou outras con―
cess6es de scM9os de utilidade publica para dar; possura terras, direitos sobre nll―

nCrios, lorestas e outros recursos naturais para cxploracao privada;podia oferecer

isencao ou dirninu195o de impostos e ap01o moral ou aIIllado para o controle de
trabalhadores refratarios. Como mais um ponto importante, todos esses e outtos
benefFclos podianl ser dados ou negados enl resposta a decis6es relativamente sirn―
ples.

A cmpresa individual tinha, por sua vez, a capacidade de despender recursos
para fins politicos que renetissem suas vantagens. O empresario unia em sua pr6‐

pna pessOa o direito de receber e dispor dos rendirnentos da empresa. Estes fica‐

vam,portanto, a dispos195o dele para compra de votos,lcgisladores ou acao legis―

lativa. Se estava suieitO a alguma restricao legal nO dispOndio de fundos da empre‐

sa para fins pollticos,podia transferi― lo,como di宙 dendos,para si e seus associados
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e despender de seu pr6prio bolso. Os beneficlos pablicOs assirn adquiridos rever―

tam para ele.Isso,juntamente com o compromedmento com a mouvacaO pecuni6‐

湯藷咄織淵
Ci珊
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セgal einteiramente disponivOs para os homens que travam vantagens dett medida.

Numa sociedade em quc a aividade cconOmica cstt fortemente suicita a mOu_
vacaO pecuniaria, tal rnotivacao parece nollHal nas relac6es entre as firmas e o Es―

tado. Presumir― sc-6 quc as autoridades publicas serao respOnsivas a opOrtunidade
de terem ganhos pecunidnos.Nao parece que isso sela totalmente iniquo.Onde a
sociedade aprova c aplaude a arte de ganhar dinheiro como o mais alto obletiVO
social, os se口 Лdores publicOs muitas vezes pensarao ser cOnveniente que se ven―
danl,a si pr6prios ou a suas decis6es,pelo que valem para os compradores.

Isso se passou no auge das empresas individuais.A cidade da empresa c O Es‐
tado dorninado por ela一 a Calif6rnia, da Southem Pacific,Montana, da Anacon‐
da, Pensllvania, das cOmpanhias de a9o e carvao, Michigan, das companhias auto―
mObirsicas―― eram caracterisicas familiares da paisagem industrial.Presumia― se

quc os deputados e senadores seriam os porta‐ vozes,pagos ou nao,das filillas in―

dustriais de seus estados ou distritos.A empresa indi宙dual obtinha assim muita coi―

sa do que deseiava daqueles quc eram assim financiados ou controlados, Nao era
um controle absoluto, mas suficientemente extensivo para lustifiCar a crenca no do―

minlo da empresa como fato noIIllal da vida.

Atё haC, o empresariO independente一―o empreiteiro de estradas,a fiェ 11la de

seguros,o cOrretor de im6veis,o agiota― -O a fonte mais importante dos fundos

pollticos e o principal expoente remanescente da inluencia cOmprada. Foram to―
dos empresariOs independentes os que mais se distinguiram nessa area geral nos
tempos modemos. Os exploradores de petr61eo no Texas, por exemplo, podem
obter implicita obediencia da delegacao de seu Estado no Congresso,o que nao se
da cOm as cOmpanhias automoblisticas e do aco.

Enquanto a empresa individual teve recursos com que comprar oportunida‐
des pecuniarias do Estado, manteve― se tambё Πl independente dele. Ela obtinha

seus rendirnentos do mercado, do qual vinham as instruc6es. Tivesse quc comba‐
ter o Estado,c a batalha talvez lhe custasse dinheiro,mas nao seria rnOrtal.

3

Com o tempo, confolllle se observou, o temor de que a empresa donlinasse
o Estado foligualado e substiturdo pe10 temor de que o Estado donlinasse os neg6-

cios. Essa mudanca ocorreu especialrnente na dOcada de 30. Duas foram as cau―
sas: o surgirnento dos sindicatos e a resposta do Estado as novas necessidades do

sistema de planeiamento.
A Grande Depressao deu fOrte impulso ao mo宙 mento sindicalista.Destruin‐

do-lhe as altemativas e,com isso,aumentando o elemento de compulsao de sua li―
gag5o ao emprego,a depressao deteve qualquer tendencia dO trabalhador de iden―
ticar‐ se com os obieivoS de seu empregador,e tomou o gndicato mais importan―
te para ele。 (D trabalhador necesitava dO apoio do sindicato contra as press6es
quc宙savam reduzir‐ lhe o salariO.A medida que suas altematvas dirninuね m,o sin―

dicato compensava sua fraqueza c contrabalancava seu sentido de compulsao.
Com o crescirnento do namerO de associados nessc ambiente favoravel,Os sindica―
tos tomaram― se um fator politico;do rnesmo modo quc era hostil seu papei na crn‐
presa,assirn tambё rn era sua inluencia sobre o Estado.Aqulo que faltava aos sin‐

dicatos ern recursos financeiros, eles compensavarn com o poder do voto. Encon―
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traram um ahado na classe educacional e cientifical quc emergia com sua antiga
alienacao da cmpresa individual. Isso,juntamente com o apolo dOs lavradOres, fOi
o ceme da coalizao de Roosevelt. Foi facil a cmpresa indi宙 dual imaginar quc esta―

va prestes a passar sob a autoridade de um Estado perrnanentemente donlinadO
pe10s sindicatos e``intelectuais''.

Ao mesmo tempo,a cmpresa individual comecara a ceder terreno a compa_
nhia amadurecida c ao controle pela tecnoestrutura. Em 1930, nO estudO que fez
das 200 maiores companhias nao― financciras,Bcrle c Means constataram quc,nes―
se tempo,“ %das lll:las(cm nimerO)e58%(em菫 queza)eram efeivamente
controladas por sua adnlinistracaO.2

Para p agao pOlitica direta,a tecnoestrutura O muito mais hmitada que o em―
presariO. E uma quesぬ o de primacial impodancia. os membros da tecnoesmtura
naO recebem eles mesmos os rendirnentos da companhia. Uma decisaO antiga,des―
tinada a liFnitar as vantagens politicas da cmpresa resultantes de sua riqucza, prol―

bia o emprego dos fundos da companhia para fins politicos.Isso naO afetava muito
o empresariO; ele podia, confolille Se Observou,廿 ansferir os fundos para sua pる ―

pria conta como dividendos e despendO-los com irnpunidade,o que a tecnoestutu―
ra naO pode fazer,pois nao recebe Os di宙 dendos.

Tampouco ela tem os mesmos incentivos para fazO-lo. SubOmo de funciOnd―
rios p`blicos, compra de eleitorado ou uso promiscuo do poder financeiro para in―
luir sobre decis6es piblicas(por exemplo, a ameaca de denlitir trabalhadores ou
de fechar umaね brica)naO saO atvidades especialmente presigiosas.Elas freqtien―
ternente resultam em publicidade desagradavet e対 ste enl todo subom0 0 riscO de
a pessoa que o pratica cometer uma falha e de宙r a serlevado publicamente ao pe‐
lourinho por tOdOs aqueles que nao receberanl sua subvencaO e pelos mais acomo―
daveis daqueles quc a receberam. Muitas vezes para o empresario valia a pena cor―

rer esses riscos; pOde― se usar o manto do pirata indusmal sanguinario cOm certo
conforto,se a pessoa que o usar recebe os desp。,OS. ISso,porenl,naO c coisa quc
se faz em troca de salariO.

A tecnoestrutura O tambё m preiudiCada cm sua aividade politica por seu caぬ ―

ter coletivo. A lideranga politica, a persuasao e a corrupcao p01ltca sao atividades

de indivfduos; naO ttO prontamente cmpreendidas por homens que esぬ o acostu―

mados a operar em grupo.A companhia amadurecida O dirigida por cOmiss6es.
Mas O subomo de um legislaivo ou mesmo a persuatto de um ele■orado ttO rean―

zados,no todo,por homens quc operam indi宙 dualrnente.

Nao se pOde levar muito longe csse ponto. A tecnoestutura tenl facl acessO
aos melos de comunicacaO__lmprensa,televiぬ o,通dio―― c,portanto,a inluen_
cia politica, Nas companhias amadurecidas, quc桜 )rn necessidade especial de agao
polltica favoravet Os executivos pagam a si p■5prios salariOs que fomecem uma
margenl para fins polFticos.

Na grande agitacao OcOmda cOm Os escanda10s de Nixon, descobriu― se que
muitas empresas haviam infringido a lei que probe contribu195es pol籠cas.3 MuitOS
pequenos subomos sao ainda usados por companhias amadurecidas para comprar
a aca0 0u inacao necessaria dOs legislativos estaduais. E amplos fundos estto a dis_
pos1950 para fung6es de persuasao e inluencia luntO aos legisladores estaduais ou

o eleitorado. Pellllanece, entretanto, a conclusao. A tecnoestutura da companhia

l Nesse perlodo,ainda m譴 s educacional que clenttica
2 Quer dlzer,a Diretona era esc。 lhida pela administracao ao invOs de pelos aclonistas e,por sua vez,ela escOlhia a ad―

mlnistracao BERLE,」 r,Adolf e MEANS,Gardlner The Modem Cο pο ra“on and P″υoた PrOpertり Nova York,Mac―
雨llan,1948 p 94 No controle efetvO das decls5es importantes,conforFne se discutu no Cap■ ulo VIII,o desgaste do
poder dos propie饉 nOs incontestaveimente havia ido muito mais longe
3 Embora as penas impostas tenham sido bem pequenas,a pubhddade adversa provavelrnente bastou para se assegu―

rar uma submlsぬ o futura a lel,ao menos por algum tempo
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amadurecida tern muito menos capacidade de estender os recursos financeiros do
quc tivera a empresa individual, tern menos incentivo para faze― 10 c, cm consc―

qiiOncia de seu carater de ttpo,こ rnuito rnenos eficaz em acao politica direta.

A oposicao ao crescente poder do Estado na dOcada de 30,a feicaO da OpOSi―

950 aO Crescente poder dos sindicatos,era dirigida nao pelas cOmpanhias amadure―
cidas,porom pelos empresariOs sObreviventes. Os nomes Emest Weir,Thomas Gir―
dler,Henら′Ford,os Du Pont e Sewell Ave■ ′estao assOciados a essa resis10ncia.A

General Motors, a General Electric,aU.S.Steel e outras companhias amadureci‐
das estavam muito mais inclinadas a aceitar inovac6es tais como a NRA(Nauonal
Recovery Administration― Administracao de Recuperacao Naclonal),a pontO de
considerar mais filosoficamente Roosevelt ou, por outros modos, de acomodar― se

ao New Deal.
Nas dOcadas que se seguiram, cssa tendOncia a acomOdacaO afi11110u‐ Se Vigo―

rosamente. O cerimonial das empresas ainda cxige quc o executivo da companhia
amadurecida se refira com apreensaO aO governo, que faca advertencias ern torn
condescendente e admoestador― ―nesse tom obngat6rio toda vez quc a empresa
fala publicamente das tendencias malignas do Estado. No fundo,porё rn,a realida―

de mostra a acomodacao da cOmpanhia amadurecida, a confianca do governo e,
de ambos oslados,o deseio de eVitar o confronto direto.

4

Isso nao O tudO.vimos que muitas ai宙 dades governamentais tOm um efeito
muito diferente sobre a cmpresa indi宙 dual em compara95o com O quc causa so―
bre a companhia amadurecida.Aquilo quc O preiudiCial a primeira o benignO para
a segunda. ⊂)caso predorninante C a regulacao da demanda agregada.Essa regula―

950, COnfo111le la ObServamOs bastante, ё essencial para o planciamentO eficaz c,

portanto, para a seguranca c o exito da tecnoestrutura. Unl、 grande setor publicO

sustentado por uma cstrutura de irnpostos progressivos e com as compensac6es
adiclonais a renda declinante, como o seguro contra o desemprego, nao O bem
acolhido ern si pbprio1 0,enttctanto,o fulcro do aparelho regulador. Os membros
da tecnoestrutura nao tem que pagar o imposto de renda da companhia que C a par―

te cental desse insttumento. Ele recai sobre os aclonistas ou, dado o controle de
precos, pode ser ttansferido para os fregueses. Os impostos de seguranca social e

os registros correlatos sao,para a tecnoestrutura, meros problemas administativos

a serem solucionados.
Em contraste, a empresa individual tinha menos necessidade de regulacaO da

demanda agregada, e scus propriettrios sofriam muito mais seu custo. Achava‐ se

numa pnmeira fase de desenvolvimento e,portanto,fa2ia menos planeiamentO.
Via―se, pois, menos perturbada pelas lutuac6es da demanda. O empresariO res_
pondia somente a si pめ prio pelo malogro nOs ganhos;por rnais desagradavel quc

fosse,isso nao lhe ameacava neCessariamente a sobre宙 vencia. Ele tinha uma Orga―

macaO menOr pam proセgen Enttementtiと

理跳 翼ぽ 熙 λ∬ £器 電 :き∬ 報 [zar os lucros,os impostos lnais altos sot

mo,incidindo sobre ele.O mesmo se dava corn seu quinhao nos impOStos de segu―
ranca social e com os custos e aborrecirnentos da adrninistracao.

Outra acomodacao dO Estado as necessidades do sistema de planeiamentO te_
ve tambё m um efeito contrastante.A empresa indi宙 dual,novamente como resulta―

do de seu n"el rnais baixo de desenvolvimento, tinha menos necessidade de pes―
soal treinado quc o Estado fomecia.Com tecnologia mais p五 mitiva,inha menos a
ganhar com o apolo do Govemo as pesquisas c ao mercado.Os sindicatos,obicto
do encoraiamentO e apolo do Estado, desempenham, confoHlle宙 mos, um papel
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de representac5o e comunicaφ O da cOmpanhia amadurecida;para a empresa indi¨
vidual, seu prop6sito continuava a ser a conquista de uma parcela maior dos lu―
cЮ,Lmhcδ ∝ d∝ y∝∝,que pan a露

署:譜 調 鮮 留 F∬閣 蹄 及 wgarantir a estabihdade de salarios e pre90

dirnentos do empresaFiO.

sena um errO pintar esse contraste em tons inde宙 damente nitidos.A tenden_
da,entretanto,O incontesttvel.O quc a p五 meira宙 sta parecia uma preJudidal as―
censaO dO Estado ao poder loi preiudiCial pFinCipalrnente para a empresa indivi―

dual. Nao o foi para a companhia amadurecida. Ao conttario, renetia a acomoda―

cao do Estado a suas necessidades.
Da dOcada de 30 em diante, o medo quc as empresas sentiam do Goverrlo

parecia uma caracteri艶 ca unifolllle e peIIIlanente do cenariO p01itico americanO.

``(.¨ )a opos195o aO Govem0 0 mais que descontentamento com a politica de detemi‐
nado partido ou administracaO. o credo(dos neg6cios americanos)cont,rn uma des―
conianca c um menosprezo generalizados pelos politicos e burocratas, qualquer que
saa o partido e qualquer que saa a pOlitica quc este defende c executa."4

As aparencias壺 0, entretanto, enganadoras. Atこ  tempos relativamente recen―
tes,o tom e a atitude dos neg6clos sobre esses assuntos eram ditados pe10s empre―

“

nos.DesuturdOs da inib195o p01■ Ca da organiza゛ o,eram mais francOs.Diferente―
mente dos membros da tecnoesttutura, tinham tambOm suas queixas.(Ds mem―
bros da tecnoestrutura nada diziam ou entto ecoavam as queixas dos empre“ rios

s9bre o Govemo, pois esta era a sabedoria convenclonal do homem de neg6cio.
Ou reagiam apenas a necessidade de autonomia sobre deci“es intemas.As equi―
pes das organiza90es empresariais continuavanl, sob uma orienta95o inerte, a reci―

tar a ladainha das qucixas dos empre“ rios. Estes n5o宙am quc a acomodacao do
Estado as necessidades da companhia amadurecida cra uma fonte substancial de
seu desconforto.Nao宙 am quc eles eram,na realidade,as vitimas de uma conspi―
racaO passiva entre outros homens de neg6clos e o Estado.

5

Podem― sc unir agora os fios.Ern suas rela96es com o Estado,os neg6cios s5o
tudo,menos homogeneos.Foi assim outrora,ao tempo do empresario e da empre―
sa indi宙 dual,e foi tambOrn transcendente em seu poder polttco direto― ― em seu
poder sobre os votos e sobre os legisladores.A companhia amadurecida nao exer_
ce semelhante poder, mas consegulu quc o Estado sc acomodasse a suas necessl‐
dades,o quc ё altamente favoだ vel. E cssa acomodacao naO fOi taO favOravel aOs
empresarios sObre宙 ventes.A pos195o deles enl relacao ao Estado ficou substancial‐
mente enfraquccida. QuandO pareciam ter o apolo geral de todos os neg6cios, na
realidade nao o tinham. As companhias amadurecidas estavam sempre procuran―
do rnuitas das particularidades a quc os empre“rios rnais se opunham.

E宙denciar―se―a que, nessa fase, c対 ste certa perple対 dade na posicaO polrica
da companhia amadurecida,Confolllle vimo。 ,sua capacidade c estimulo para
orientar a acao politica― ―controle do e10itorado,conttole de legisladores e obten―

caO de legislacao__o muito menor quc a de seus antecessores empresanais.Mas,

4 suTTON,Frands X,HARRIS,SeymOur E,KAYSEN,Carl e TOBIN,James The Ame″can 3usina"Cに 配 Cam‐
bndge,HaⅣ ard Un"ers■ ノPress,19561369
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ao mesmo tempo,a tendencia da pol蘭 ca piblica tem sido altamente favoねvel a
suas necessidades. Se isso o acidental, renete, do pOnto de 宙sta da companhia
amadurecida, uma das mais felizes coniun96es de circunstancias na hist6ria. Mas
explicar qualquer coisa sObre essa impoHancia nO sistema estreitarnente interligado

quc estamos aqui exanlinando como acidente seria esquisito. E nao O nada dissO.
A medida quc o sistema de planeiamento em geral e a companhia amadurecida
cm particular perderam o poder polmcO direto,adquinam Outros mOtOdOs de in―
luenciar acOes sociais de significado muito malor. Estes explicam as tendencias be―

nignas do Estado,baseados em seu ponto de宙 sta.
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“(_)o poder na NAM(Naional Associa● on of Manufactures― ― Associacao Naclo―

nal de Fabricantes)centrahzava― se inos presidentes das](¨ .)companhias de tamanho
mOdio( )A malo五 a deles,a se fOt subSituFram―nos os representantes das grandes

companhias,culo malor freguOs l o Governo,o qual,como malor fregues,tem o direi―
to de estar certo ao rnenos rnuitas vezes,se nao sempre.''

MURRAY KEMPTON

``O administrador da NASA(… )dedarOu quc um departamento gOvemamental nao
pode contratar toda a direc5o de uma nova tecnologia como a de sistemas especiais.

Ele deve ter competOncia para especincar as tarefas que desaa que a ind6sma execu_
te."

MURRAY L.WEIDENBAUM

A cmpresa individual tinha um relaclonamento pecunianO cOm a sociedade.
O mercado transmiia ao cmOresanO as instrucOes do consumidor na inica lingua―
gem que ele, mercado, sabc empregar, isto O, a oferta de mais ou menos rendas
para mais ou menos produtos Seu relaclonamento com os empregados era predo―
rninantemente pecuniariO; estes o servlam nao pOr amor ou dever, porOm por di‐
nheiro O fator dominante em suas relac6es com o Estado era o mesmo;como
sempre, mantOm― se o pHncrplo de cOerencia. o empresariO procurava inluenciar o
Estado a fim de aumentar scu lucro pecuniariO.(D Estado obtinha seus servicos,
quando necessariOs, pagando por eles, c usava de seus poderes fiscais e regulado―

res para inluenciar― lhe a conduta e regular-lhe a renda. Do mesmo modo que nas
relacOcs entre empresariOs c empregados,a cxistente entre o empresariO c O Esta―

do regulallHente cnvolvia conlito sobre a importancia da renda. Essc connitO nll_

nirnizava ou exclura a identificacao da empresa individual com os ottetiVOS do Esta―

do. Isso ocorria principalrnente porquc o equlFbrio nesse relaclonamento osclava
do controle do Estado pelo empresario para urn temor substancial do caso contra―
no.

ObseAlamos que nomalrnente a tecnoestrutura da companhia amadurecida
naO dispoe dos recursos nem tem incentivos para a compra direta de poder polrti_
co.Ao mesmo tempo ela se tornou muito mais dependente do Estado.A cmpresa

225
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individual tinha muito a obter do Estado, desdc os recursos e tarifas favoftteis at0

concess6es tributtrias,rnas muito tinha a perder corn regulac6es adversas e tributa―

96eS mais elevadas. Mas, a parte as disposicOes da lei e da ordem que, de vez em
quando, fomecia a si pr6pria, a empresa individual naO dependia profundamente

do Govemo. A companhia amadurecida, em contraste,depende do Estado para a
maO_de_Obra treinada, regulacao de demanda agregada. Todas estas sao importan―
tes ao planaamento com o qual ela subsitul o mercado.O Estado,por me10 de
aquis190es militares e outras de ordem tOcnica,financia-lhe os malores comprometi―

mentos de capital em suas areas de tecnologia mais avancada.Fomece estradas,h―
nhas acreas e,embora naO se adrnita a necessidade,grande parte da indispensavel
regulacao.l Quando――como as vezes acontece― ―uma grande empresa vive difi―
culdades financeiras, o Govemo vem salv6-la, usando um ou outro pretexto. A
companhia amadurecida nao pode cOmprar poder polfico.Ainda assim,parece 6b―
宙o que necessite dele.

Sua inluencia sObre o Estado O, na realidade, incomparavelrnente malor que
a da empresa indi宙 dual. Aqueles que a procuram geralrnente 01ham para o lado
errado. Dada a preenlinencia passada das relac6es pecunianas, c a estas quc eles
naturalmente buscam.Procuram os legisladores quc es● o a soldo das empresas c
os serЛ dores piblicos responsivos a favores financeiros. Procuram descObrir agio―
tas e advogados administrativos que proporcionam bebidas, hospitalidade em apar―
tamento dc hOtois em Nassau c Nova York e a atencao de mOcas muito mais vivas
e adaptaveis quc aquelas que o politico ou o serЛ dor p`blico encontra numa noite
de interior em Falls Church, VirgFnia. O que poderd descobrir de melhor serd um
tradicionalista quc carrega dinheiro numa sacola preta,tem a seu soldo um deputa―

do ou tenha,no minimo,requisitado seu escnbriO c telefOnc.COm efeito,tOdO
ano um ou mais expoentes de uma ou outra dessas tOcnicas de subom0 0u dc in_
luOncia llega1 0 descoberto e cxpulso da companhia dos homens respeitttveis, mui―

tas vezes com o auxllo daqueles quc,atO pouco tempo,ha宙 am feito bom juizo de
tais expedientes.Essas vitimas sao os sObre宙 ventes arcaicos de uma era c metodo―
logia prirnitivas. Sua destru195o piblca por peculato insignilcante― ―raramente im―
porta no preco da mais insignificante allHa modema一 ― ё um rito de purificacao.
O pequeno pecado ё lavado numa explo壺 o orgraca de indignacaO. A inluoncia
iniqua O assim extirpada do Goverllo. Pode ser vantaioso para O sistema de plane―
jamento que os homens sirnples continuem a supor ser a inluencia cxercida sobre

o Estado principalrnente por esses rnelos.2

2

0s membrOs da tecnoesbtttura,confolllle宙 mOS,ldendicam― se com os Obieu―
vos dela porque os iulgam Superiores aos seus e porquc e対 ste uma possiblidade
de adapta-10s tambOm a seus obieivoS.A relacao entre a tecnoestmLra da compa―
nhia amadurecida c o Estado ё a rnesma.O Estado interessa― se seriamente pela cs―

tabilidade da economia c por sua expansao Ou crescirnento, pela educacao, pe10
progresso tOcnico e cientifico e, mais notadamente, pela defesa naclonal. Esses sao

OS ObiCtiVOs nacionais; sao suficienternente sedi9os de sorte que, ao pЮ nuncia-10s,

se tem uma sensa95o de estar repetindo o quc ё Obvio.Todos tel■ sua contraparti―

l Quando escrevo isto,as pnnclpais cOmpanhtas aCreas,com uma ou duas excec6eS,es饉 o se opondo ugorosamente
a propostas de redu95o do carnpo de regula9ao
2 1ss。 ∝oreu pela pimeira vez em 1967 Ap6s a administraφ o Nttn,houve um itual de punicacao pa籠cdarmente
1`90rOSO
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da nas necessidades c obietvoS da tecnoesmtura.Esta c対 ge estabilidade na de―

manda de seu planciamentO.O Crescimento traz consigo promo95o e prestrgio.E対 ―

ge maO_de_Obra treinada. Precisa que o Goverrlo finande as pesquisas e o desen_

vol宙 mento.As aquisic6es mllitares e outas de ordemに cnica sustentam sua folllla

de planciamento mat desenvolvida.O Govemo tem em cada lugar ObieivOS COm
os quais a tecnoestrutura podc ideniicar― se.Ou,o quc e plausivel,esses obieiVOS

renetem a adaptacao dos pЮp6sitos estatais aos da tecnoestmtura.Assim como o

ind市rduO serve a tecnOestmtura em resposta a um complexo sistema de mouva_

caO, cm quc a ldentificacao c a adaptacao saO extemamente importantes, tal■ ―

bёm a mesma motivacao se renete nas relagOes entre a companhia amadurecida c
o Estado.Mais uma vez constatamos o p五 ncipio de coerencia prestando um iel ser―

vi9o. Nisso jaz a inluencia da companhia amadurecida, uma inluencia que, em
comparacao,faz com quc empalidecam as relac6es puramente pecuniarias.

Demos agora foIIlla CSpecrfica as abstracOes,submetendo‐ as a prOva.

3

A rnanifestacao pratica desse processo ver― se―a mais claramente nas aquisi―

90es para a defesa.O Departamento dc Estado sustenta,confol1lle se observou,o
planeiament0 1■ ais altamente desenvolvido do sistema de planaament。 .Ele forne―

ce contratos de longa duracao quc e対 gem grande investimento de capital em
areas de tecnologia avancada. N5o c対 ste risco de lutuacao de precOs. Ha plena
pOrcaO cOnta qualquer alteragao nas e対 gencias, isto O, contra qualquer modifica―

caO na demanda. Se se cancelar um contrato a fil11la cstara protegida no investi―
mento que fez.Para nenhum outro produto pode a tecnoestutura planeiar COm tal
certeza e seguranca.Dada a inevitabindade do planeiamentO,C対 ste muita atencao

nas circunsttncias em que se pode fazO-lo tao bem.

Isso leva a tecnoestrutura a ldenticar― se estreitamente com os obietvOS das
Forcas AIIIladas e,muitas vezes,com os obietVOS especFicos de dete=lllinada ar―
ma― Exёrcito,Mannha c Fotta Aё rea一―a qual serve mais intmamente.A sim―
ples associacao, cOmO no caso do indivrduO e da Organizacao, sustenta essa ten―

dOncia.Conseqtientemente,a tecnoesttutura passa a ver a mesma urgencia nO de―
senvolvimento de a111las,a mesma seguranga na preeminenciaに cnica,a mesma
necessidade de detellllinado sisterna de allllamentos, a mesma vantagem numa
mお壺o de caぬter mais amplo para(digamOS)a Foκa AOrea ou a Mannha,como o
veem essas mesmas foκas. Seus membros desenvolvem o mesmo comprometi―
mento com esses obietivOS quc os oiciais dessas forOas.

Esse relaclonamento proporclona uma oponunidade paralela para a adapta―

9ao. A necessidade de combinar o trabalho de diversos especialistas eに cnicos sig‐

nifica que o desenvolvimento de (digamOs)um noVO SiStema de allllamentos re―
quer organizagao. IstO a tecnoesmtura, c quase sempre somente cla, pode forne―

cer. As Fottas Alllladas veem_se, portanto, dependendo profundamente das com―

T艦 畷 篇 器 ∫:選 rt∫λ熙 習 懲 」禦 FLl詭 導 滉 認 聰

sisternas de logistica,o planeiamentO e o desenvolvimento de instalacoes de base,

ocaslonalrnente atё  a dein195o das miss6es de detelillinado serv19o ou uma de
suas ramificacOes― ―saO cOntratadas com as companhias fomecedoras.

``Em sua r“ida aSCensao durante a dOcada de 50, a Fotta AOrea promoveu um
crescente nimero de companhias p● vadas quc assunliram parte substancial das opera‐

95es miltares regulares, inclusive a manutencao de avioes, o disparo de foguetes, a
constucao e manutencao de bases de lancamento, a organ22cao e a direcao de ou―
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tros empreiteiros e a tomada de importantes decis6es piblicas (.… )O exitO da Forca
ACrea sobre suas fO"as irmas(.¨ )estabeleceu a f6rmula m6」 ca quc tOdas as agencias
federais logo imitaram''3

Urna fil:1la associada com o desenvolvimento de uma nova geracao dc a宙 oes
de combate esta cm adnllravel pOsicao de inluir sobre o desenhO e o equipamen―
to do aviao,a nlissao para a qual C ele adaptado,o nimero dc aparelhos que se re―
quer, seu desenvol宙 rnento e, por implicacao, sObre a cscolha do inirnigo em dire―

950 aO qual sera dirigido. Isso renetira as pr6prias opini5es da fiェ IHa c,pari passu,
suas pr6prias necessidades. Se se concedeu a filllla uma fungaO de planciamentO
mais explrcita, isso aiuda a estabelecer supos195es sobre a forca c as intenc6es dO

inirnigo provavel__ na pratica, a uRSS― ―, a natureza do ataque provavel e das
hostilidades resultantes e outros fatores dos quais dependem as aquisic6es para a

defesa. Em coniuncaO cOm outros planaamentos inclusive, O claro, O de agOncias
piblicas, a cmpresa aiuda a cstabelecer as opiniOes oficiais sobre as aquisic6es da

defesa e com isso sobre certa parte da politica cstrangeira. Estas serao um amplo

renexo dos pr6prios ottctiVOS da cmpresa;seria cxtravagante csperar outra coisa.

Essa inluencia naO o absOluta. Ela O malor nos grandes fabricantes especializa―
dos em annamentos e dirninui com o tarnanho da fililla ou com um inenOr com―
prometimento de producao cspecialzada para a defesa. Vez ou Outra nao sObrevi―

ve a um planeiamentO mediocre ou a cxtremada incompettncia administraiva de
uma determinada tecnoesttutura.(O CasO da Lockheed em fins da dOcada de 60 c
nos p五 meiros anos da de 70 0 um exemplo disso.)TaiS malogros,porOrn,ぬ o ex―

cepclonais,dar sua nOtoriedade.4

4

A identificacao e a adaptacao naO s6 sao impOrtantes para inluenciar decis6es

da tecnoestrutura sobre aquisic5es de al11lamento, como sao quase a anica fOnte
de sua lnluencla.

Virnos quc a direcao da cOmpanhia modema nao pode Ordenar a producao
de um novo produto ci宙 l em resposta a um grandc exerciclo da imaginacao,c nis_
so devemos lembrar‐ nOs do caso da torradcira. O produto deve emergir das equi―
pes de cientistas, engenheiros, desenhistas, peHtos de producaO, pesquisadores de

mercados c executivos de vendas.Essa C a raz5o pela qual o pOder se deslocou pa―
ra dentro da tecnoestrutura. Por essa mesma razao a cmpresa modema nao pOde
comprar decisOcs pertinentes a defesa que seiam favOね veis a cla.N5o existe,para
falarmos livremente, decisaO disponivel para compra. Ao invOs, c対 ste um processo
de tomada de decis6es de que participanl muitas pessoas durante um longO perrO_
do de tempo. Algumas sao membrOs da tecnoestlutura, outras de 6rgaos piblicos.
Desse processo vOm as decisOes sobre a cxequibllldade, a necessidade c o proleto
de um novo a宙 ao de cOmbate ou um novo mtsil de poder de destru19ao sem pa_
ralelo.」 d entao a famihandade cOm O proietO e outros requisitos,inclusive a posse

do necessariO cOnhecirnentOに cnico c experiencia, tera chegadO ao ponto de deci―
dir sobre quem obter6 0 contrato. Um novo concorrente, que ingressasse nesse
ponto,tena pOuca chance.OutЮ s― comO Se diz一‐j6arremataram a encomenda
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toda. E対ste inluOncia apenas sc houve essa participagao anteriOr, rntima e 10nga‐

mente continuada.
Isso nem sempre foi assim.Quando o Exё rcito abna concolま〉ncia para o for―

necirnento de mulas, len96is, botinas ou mosquebes, um agente de lobbノ , Ou um
legislador decidido podiam exercer certa inluencia sObre a concessao. E対 gia― se

apenas uma sirnples e inica dccisao: cOnttolar essa decisaO Ou O homem quc a to―

mava significava controlar o resultado.AtC hoie O COngresso reに rn certa voz sobre

se as bases do ExOrcito, os arsenais,as instalac6es para reparacao de naviOs e ou―

tras instalac6es relativamente naO cOmphcadas de um perlodo anteriOr dever5o ser
usadas ou abandonadas. Ele tern, quando muito, uma voz llrnitada na decisao pa―
ra prosseguir ou abandonar urn sistema de aIInamentos,e mais lirnitada ainda so‐

bre qucm ser6 o fabricante.(A malor parte dos pronunciamentos ё feita pelos presi―

dentes das ComissOes quc, no passado, cram os que davam as aprovac6es para as
Forcas Arrnadas.)As decisOes sao tomadas por equipes e comiss6es e depois pas―
sadas para revisaO atravOs de uma hierarquia de outras eqぃ ipes e comiss6es.A par―

ticipacao nesse processo ё mais uma vez a chave para o poder. Mesmo um Secre―
饉rio de Defesa competente c eficiente se acha profundamente subordinado a tO―
mada de decisao desse grupo;o secrettrio nollllal fica inteiramente subordinado a

ela.

5

Dada a natureza do mercado, uma organizacaO Ou empresa vende a Outra,
sendo nftidos os lirnites entre ambas. Esse mesmo delincamento caracteriza a finlla
pHvada que vendc(digamos)leite em p6 ao Departamento da Agncultura.Mas
quando o planeiamentO substitul o mercado, c a ldentificaca6 e adaptacao suple_

mentarn a compensacao pecuniaria, O prOblema toma― se muito diferente. Nao ha

divisao nftida cntre o Governo c a fil‖ la privada;a linha torna― se muito indistinta c

mesmo imaginaria.cada uma das organizac6es O importante para a outra; os
membros se misturam no trabalho cotidiano;cada uma delas passa a aceitar os ob‐

letiVOS da Outra c a adapta-los aOs seus. Cada uma delas C, portanto, uma cxten―
saO da Outra, O grande cmpreiteiro de proiCtOS aerocspaciais esta ligadO as Forcas
ACreas por la9os que,por mais superficialmente diferentes que seiam,saO,Cm sua
substtncia, os mesmos que ligam a Forca ACrea ao Govemo dos Estados Unidos.
obieuvOs cOmpartilhados consutuem O e10 decisivo em cada caso.

Resiste―se um tanto ferozmente a essa nocaO. A trad19ao, derivada da separa‐

9aO anterior do Governo e de seus fomecedores,pelo mercado, defende uma nfti―
da separacaO entre as ati宙 dades piblicas c as ati宙 dades privadas.(D socialsmo
naO o uma palavra evocativa nos Estados Unidos.()rnito de separacaO aluda a su―
primir qualquer sugestao de quc a cOmpanhia amadurecida cm scus neg6cios pu―

blicos O,cm pnncrp10,parte de uma buЮ cracia pibhca malor.Aiuda tambё m a tec―

nologia a defender sua autonomia c a proteger― se de muita supervisao embara9o―

sa. A interferencia dO Governo nos indices de pagamento de executivos, nas con―
tas de despesas, na localizacao de plantas, no nepotismo e patrocrnlo executivo e

em inimeros outtos assuntos de interesse piblico ou politico pode ser rninirnizada

(embora naO impedida inteiramente)sob o fundamento de quc sc trata de uma
operagao priυada.(Ds gastos de fundos piblicos por uma agencia governamental
saO dirigidos por uma O● ca razoavelmente severa.As aitudes.para com as illllas
norninalrnente privadas, mesmo quando despendendo fundos pibllcos, 壺o consi―

deravelrnente mais amenizadas. Mas apenas aqueles que deseiam ser enganados
pretenderaO naO levar em conta a realdade de que o sisterna motivaclonal rnoder―

no apaga a linha divis6ria,tomando― a irrelevante.
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Embora a llllla esteia ligada as agOncias dc aquis190es por obietiVOS COmparti―

lhados, resultado da ldentificacaO e da adaptacao, os ObietiVOS naturalrnente nao

excluem compensacao e mOtivacao pecuniaria. confoIIIIe virnos no capitulo 測
,

um sistema motivacional quc combinc a identificacao c a adapta95o com recom―
pensa pecuniaria o intemamente coerente c auto―reforcante. Mas do mesmO modo
quc o pagamento deixa de explicar a relacaO entre um general ou uma autoridade

do Pen6gono conl seu car9o,a motivacao pecuniaria deixa de explicar igualrnente
a relacao entre a companhia amadurecida c as agencias de aquis195eS・  Supor quc
o modemo fabricante de allllamentos oferece sua mercadoria ao Govemo somen―
te para receber o pagamento e ter lucro, como o fazia o antigo fabricante de mos―
quet6es, tem uma conotacao de inteligencia aguda c ousada quc agrada aos radi―

cais sociais,inclusive os maEЮ stas. Mas acreditar nisso O ver quase nada da realida―

de rnodema do poderindustrial.
Naturalmente esse poder nao O exercido apeAas em relacao ao Departamento

de Defesa.A NASA,a Comissao de Energia AtOmica,a Agencia Federal de A宙 a―

caO e OutrOs 6rgaos piblicos, todos eles financiam o planeiamentO industrial com
contatos a 10ngo prazo quc envolvern grandes desembolsos de capital e tecnolo―
gia avancada. Ha pOucas companhias amadurecidas quc nao tem essa relacao
corn o Estado rnodemo.

6

Nao se pOdem comumente conclliar a identificacaO c a adaptacao com hOstili―

dade politica para cOm O Estado ou qualquer partido ou administracao especrica.
Confolllle se observou, a empresa individual nao dependia rntima c continuamen―
te do Estado; sua sorte,com relacao aO Estado,era afetada por atos indi宙 duais e
discretos――a concessaO de um contato, a venda de terras publicas, a imposicao
de urn imposto ou tarifa, a aprovacaO de uma regulacao__quc, como tais,o em―
presariO podia inluenciar senl se preocupar excessivamente com o ambiente politi―

co em geral. 」a a companhia amadurecida tern uma relacao cOntinuada e Fntima,
para a qual as portas devem estar sempre abertas,c o acesso aos funclonanOs p■ ―

bhcos sempre Lcil e sem tensao.A acao p01itica adversa ou mesmo uma orat6na
hosil diminuem essa facilidade de acesso.Homens que chegam com suas pastas
para as reuni6es cotidianas em Washington nao pOdem sobrecarregar― se com expli―

cag6es sobre o testemunho do presidente de uma companhia quc tenha acabado
de atacar a administracao atual e tOdos os seus componentes.

Isso, po“多rn, nao o mera questto de recurso. A identificacao O um fenomeno
psico16gico. Se O atuante, nao pOde haver barreiras lnentais ou morais a aceitacao

dos obietivOS dO Estado.Tal sera a cOnsequencia das polemicas e dos connitos p。 lf_

ticos.Acusar os democratas como desmidOres de empresas e os republicanos libe―
rais como agentes inconscientes do comunismo O dizer que naO se cOnhece os Ob―
jetivos desses homens pablicOs. Para a tecnoesmtura, signinca reieitar a ldentifica―

950 e COm isso a adaptacaO,fOntes de seu poder.Ob宙amente isso nao faz sentidO.

Temos aqui urn gula para as tendencias politicas da grande companhia moder―
na. Seus executivos certamente prosseguirao em sua filiacao moral aO Partido Re―
publicano. Mas naO se manifestarao sObre questOcs partidarias.5 Att certo ponto,
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suas empresas assunlir5o a coloracao politica do partido que cstiver no poder E
por certo procurarao exercerinluOncia c ter acesso em qualquer caso.

Tudo issO宙 sa proteger uma posicao de inluencia muitO mais fOrte e rnais vi―
tal,como uma cxtenぬ o da ramllcacao da burocracia.Nesse papel,a cOmpanhia
p9de participar das decis6es que realrnente contarn.Pode aiudar a mOldar as escO_

lhas altamente にcnicas que, por sua vez, 9ovemam a demanda de scus pr6p五 os
produtos mllitares e ou歓 )s.Ela teM acesso as decisoes sobre a estratё gia militar
quc estabelece as necessidades de tais pЮ dutos.Aiuda“ a mOldar as crencas Ou
supos196es correntes sobtt a politica exterior. Essses poderes ttO evidentemente
muito mais importantes. E a diferenca quc existe entre a grandeza follllal da au―

dioncia do legislatvo e os escn6nos com homens em manga de camisa,quadros―
negros e mesas,com um sem― ndmero de dados e de desenhos e fitas de gravador,
onde importantes decisOes saO, aOs poucos, verdadeiramente tomadas. A tecnoes―
trutura cscolhe seu teatro de inluOncia com discrinlinac5o c inteligencia.

7

Vimos que o planeiamento industrial e対 ge o controle de precOs e do consumi―
dor. Como resultado, a instucao nao passa apenas do consunlldor soberanO para
o produtor; procede tarnbё m deste para aquele,cm cOnfollllldade cOm as necessi―
dades da tecnoestrutura. Essa ё a sequencia re宙 sta,quc opera tambOm nO campO
das aquisic6es piblicas.6

Aqueles quc, para fins de reicicao, desaassem descobrir quc argumentei que
todo dispendiO public0 0 uma adaptacao as necessidades da companhia amadure―
cida ficaraO desapontadOs. A inluOncia da filllla industrial sobre as aquis196es nlili‐

tares C especificamente um assunto em quc aqueles quc chegam a conclus6es in‐
convenientes ぬo impelidos a tomar― se vulneraveis por scu exagero. Eles saO en_
taO desturdOs por aqueles que dizem quc, uma vez quc n5o valorizam a verdade
exata, nao va10rizarn tambOm a p■ 5pria verdade. Procuro ser menos condescen―
dente.Defendo apenas unl complexo luxo de inluenda nOs dois sentidos.

6 Na verdade, economistas que defendem a opiniao oicial do oLgop6薔 o, do mercado e da soberania do consumldor
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Um Rcsumo Adicional

A principal topografia do sistema de planeiamentO apresenta― se agora a vista.

A malona das pessoas a lulga uma visao fOrmidホ ′el.Poucas minimizaぬ o a comple―
対dade de scu provavel efeito social; o unicO hOmem quc seguramente deve estar
errado sobre o sistema de planaamento o aquele quc tenta fazer um juセ o simples
a respeito.

O sistema produz bens e presta servi9os num vasto e cresccnte volume.Ainda
restarn muitos pobres nos paFses industriais, notadamente nos Estados Unidos
Nao serem eles o terna central deste estudo nao deve ser t9mado cOmO prova
quer de ignorancia sObre sua c対 stencia quer como indiferenca por sua sorte.Acon―
tece quc os pobres em quaisquer testes que sc aphquem esほ o fora do sistema de
planciamentO.Sa0 0s quc nao fOram atardos para scu servi9o ou quc nao se quali_
lcam.E O sistema de plan● amento―― devem― se manter em mente scus hmites
confo11lle se apresentam aqui definidos― ―nao s6 chminou a pobreza para aqueles
que para ele foram chamados, como ainda reduziu consideravelrnente a carga do

trabalho manual. Somente aqueles que nunca cxperimentaram o trabalho duro c
tedloso, durante unl longo tempo, こ quc podcm ficar intciramente indiferentes a
sua climinacao.

Irnaginava― se outrora quc o sisterna econOnlico fomecia ao homem os artefa‐
tos de que desde tempos antigos se cercou enl resposta a seus primeiros e sobera―

nos desoos. Essa fonte de motivagao ecOnornica ё ainda celebrada na liturgia for―

mal do sistema. Mas, confol11le virnos suficientemente, o sistema, se se adapta as

necessidades do homern,tarnbё m e cada vez mais adapta o homem a suas necessl―
dades. E tem que ser assirn. Essa■ltima adaptacao naO o um exercrc10 menor na
arte de vender.E profundamente organica.A alta tecnologia c o uso intenso do ca―
pital nao podem ficar subordinados ao luxo e renuxo da demanda dO mercado.
Exigem planeiamentO;O da cssencia do planeiamentO que O comportamento pibli―
co se torne prediz"el… …que fique suieito a COn廿 ole

E desse controle nuem outras importantes consequOncias. Ele garante quc ho―
mens e um nimero cada vez malor de mulheres trabalharaO sem poupar esforcos,
por rnalor quc saa seu abastecirnento de bens. E auda a garantir quc a sociedade
meca sua realzacaO pe10 aumento anual de sua prOducao.Nada seria mais descon―
certante para a disciplina cconOrnica do que devessern os homens estabelecer Obie―

tivos para si pr6prios e, ao alcanca― los, dizererni “Conscgul o quc precisava, c isso

233
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basta para esta semana''.N5o O por acidente que se julga tal cOmpOrtamento cOmo
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madJ mpoぬnda nao mas sena conce―
les do sistema de planeiamento.O reaius―

tamento nas atitudes sociais seria estarecedor.

O contЮ le a quc estamos suieitOS n50 0 oneЮ so.N5o atua sobre o cOrpO e
sirn sobre o espirito. Primeiro conquista a aquiescOncia ou a fO;a acao o dada em

resposta a esse condiclonamento mental e o,portanto,destiturda de qualquer senti―

do de cOmpul壺oo Nao ё que nOs exiiam tenhamos um autom6vel todo especial
ou um nOvO laxativo de acao reversivel; O porquc acreditamos que devemos 桜)―

10S. Qualquer pessoa que possa resistir a essa crenca pode manter― se fora desse
controle. Mas nao sOmOs menos controlados simplesmente por nao sellllos fisica―
mente obngadOs.Ao cOnttano,embOra isso n5o seia bem COmpreendido,a cOm―
pulsaO fisica teria uma ordem dc eficiencia rnuito inferior.

2

O sistema de planeiamentO bЮ uxe sua oferta de capital e,em substancial me―
dida,tambom a de mao― de_Obra,dentro de seu controle e,portanto,dentrO dO am_
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3

No mais breve dos esbo9os,tais sao os resultados pHndpais de nossa peregFi―
nacaO. seguem―se inevitavelmente duas perguntas: Aonde ela nos conduz? Em
conseqiiencia,como devemos nos guiar?

Nenhuma das perguntas,na realidade,C tao imporlante quanto as que ia fo―
ram consideradas e, cspera―se, resolvidas. Conquanto scia agradavel saber para
onde se val,こ muito importante saber onde se chegou. E cmbora haia Sempre re―
sistencia cm aceitar o que passou a c対 sttr――uma resistencia alirnentada pela nos―

talgia,pelos interesses pessoais intelectuais em erros penosamente adquindos e,
portanto, compreensivelrnente preclosos, c a onipresente necessidade de sustentar

a crenga naqullo quc O conveniente, distinto do quc O real― ―tem―se, no que diz

respeito ao presente,direito de apelar para dois grandes tribunais,isto O,a coettn―
cia intema das idOias e sua coettncia com aqulo que se pode vし r. Talvez se con―

corde quc esses testes tenham prestado bom se口Л9o aqui.(Duso pensar quc a
malona dos icitores se senura tranquilzada cOm isso.Quando se v01ta para o futu―

Ю,esses guias se perdem.E対 stem predi96es“ bias e profecias tolas,mas a diferen―

ca entre elas nao O muitO dara.
Ha tarnbom dificuldadc ern falar,ao mesmo ternpo,sobre o quc acontecera c

sobre o que deveria acontecer.Marx vez ou outra teria imaginado que se a revolu―

95o seria ine宙饉vel,confolille proclamara,por quc ela c対 gia aquela defesa apaixo―

nada c incan“ vel quc ele lhe concedia.2 Deveriam ser preditas tendencias malこ fi―

cas quando se espera quc a compreentto popular traria a reacao quc as rnOdifica―

ria?Ninguё m quc acredita em idOias c em sua defesa lamaiS pode persuadir― se de
que elas nao exe“ am inluencia. E exercem. E aqueles que tratarn de idCias, se
ぬo“blos,acolheぬo bem os ataques.Apenas a aceitacao pacifica os contrista por―
que prova quc as idOias n5o afetaFn muito a ninguё m. Tenho esperanca de que a
compreensaO popular rnodifiquc algurnas das tendencias menos agradaveis do sis―
tema econOrnico e, com isso, invalde as predic6es que procedem dessas tenden―
cias.E nao deixO de ter esperanca no tocante a contrOvё rsia que atesta a impodan_

cia dessa mudan".

4

H6outra rtto por que, qualquer quc seia a inCOnveniencia, se tem quc en―
frentar o futuro.Embora aqueles que presumem ter au籠 des mais elevadas e cientr‐

icas regulallllente a deplorem,a tadtaO ang10-amencana em temas econOmicos
C fortemente nolillativa.()teste sobre se um diagnosticador deve ser levado a sё ―

rio ou nao O sua resposta a pergunta“ Bern,o quc υoca faria?"Estive basicamente
interessado em dizer como l o Sstema de planeiamentO,mas para dizer isso e na―
da mais,seria persuadir a maloria das pessoas que a descricao nao era sumamente
atil.

A10m disso,alguns problemas de grande importancia fOranl sugeridos pela dis―

cutto precedente. Ha, pOr exemplo, o papel primacial da tecnologia no sisteFna
de planeiamentO e sua associacao pecuhar com aIInas de incrfvel crueldade e po―
der desmidor.cOmo devemos salvar¨ nos delas?Ha tambこ m a questto do indivl―

duo neste sistema一 um sistema que e対 ge,tanto na produφ o comO nO cOnsumo,
quc a individualidade scia suprimida.Dado nosso compЮ meumentO cOm a sobera―
nia e santidade da pessoa,por quais rnelos,se C quc e対 stern,deve salvar― se a per‐

2 TalVe2 uma CSpecdaφ o um pOuco pedante Qualquer revoludondio decidido procurana antecuar a data do in馘 ねo

vel
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planeiamentO a cxpressao intelectual e ao

pluralismo p01itico.Isso requcr uma palavra especial.

5

No decorrer da malor parte da hist6ria do homem,os interesses e conlitos po―
lFticos originarn― se dc interesses e connitos econOrnicos, c nisso concordam fi16so―
fos de opini6es t5o diversas,como Marx e Alfred Marshall.E ё O quc tem acontecit
do nos EstadOs Unidos. Nossa polfica tem sido, em conlitOs e coalizac6es, a ex「
pressao de interesses de credor e devedor,internos e de expOrtacao, urbanOs e ru―

rais, de produtor e cOnsurnidor e, notada c classicamente, do empresariO capitalis―

ta e da classe trabalhadOra industrial.

AtO certo ponto notavet cOnforrne virnos, o sistema de planaamentO absorve
esses interesses de classes Absorve―Os em parte nlinirnizando a realidade dOs cOn―
litos e, cm parte,explorandO a resultante malcabilidade da atitude de Obter O cOn―

trole das crencas.Os otteivOS dO Sistema de plangament。 ,nesse processO,tOr―
nam―se os obictivOS de tOdOs que se acham associados a cle c, pOrtanto, pOr leve
extensao,os OttetiVOS da pr6pria sociedade.

No passado, o cOnlito dc interesses econOrnicos e a resultante divisaO p。 lrtica

peIIHitiram e induziram a critica c a introspecc5o no tOCante ao sistema ccOn6mico

e seus obieuVOS.O cmpresano capitalista ou o llder trabalhista raramente fol uma
fonte de penetrante crftica de si pr6pno ou de seus obleuvos.Mas muita erud1950
loresccu tambё m nos intervalos desses conlitos.QuandO suas cOnclus5es eram
desfavOraveis a um lado,tinham irnphcitamente a protecao d0 0utrO

Surge a quesEo sobre se o sistema de plangamentO, absorvendO Os cOnlitOS
econOmicos,termina com todo exame dos obieivOS SOdais.Servem tambOm suas
tOcnicas de controle 一― seu controle sobre o cOmportamento do mercadO e sua
identticacao com Os obiCiVOS sociais c adaptacao a cstes__para minimizar a in―
trospec95o social?Em srntesc, c o sistema de planciamentO, por sua natureza, mo―

nolFtico? E tambёnl muito brando?AtO quc ponto uma sociedade extrai fOrca do
pluralismo dos interesses econOnlicos quc, por sua vez, sustentam o pluralismo das

discuss5es pollicas e do pensamento social?

Urn fenOmeno polfico interessante c geralrnente obseAlado,nos iltimOs anos,
tem sido o mal definidO descOntentarnento, especialrnente entre estudantes e inte―

lectuais, com as modalidades aceitas e aprovadas do pensamento social. Estas, se
saO esposadas por confessos liberais Ou conservadores, saO cOnsideradas comO as
opini6es do “Estabelecirnento''. Nao inaprOpriadamente, a raCicao estendc― sc as
vezes, c em volume malor ou menor, naO apenas as opini6es econOmicas e sociais
do ``EstabelecirnentO" como tarnbё m a suas roupas e moradias cOnvencionais, c
atё aos sabonetes,produtos depllat6rios e outros bens cuio uSO C a medida aprOva―

da do sucesso. Os dissidentes sc abstOm de tudo isso de maneira altamente宙 s,vel.

1蔦 LttET謂 恩 農 茫 詈理諄 £lT]」冨 :鯉 :翼 暮 r:精鴇 ∬
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Comecarei a analisar nO capitulo seguintc as conseqtiencias e neccssidades a
curto prazo do sistema cconOmico e, em particular, do sistema de planaament。

.

Depois lancarei as vistas para horizontes mais distantes Scia‐ me,porcm,peIII五 idO
repetir rnais uma vez quc, no todo, cstou menos interessado, pelo menos neste li―

vro, em dizer para onde vamos ou deveriamos ir do quc em dizer aOnde chega―
mos.
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O Sistema dc PIanttamen10 C a Co,輌 da Arrnamentista

``Todo homem, mulher e crianga uve sob uma espada de Damocles nuclear pen―
dente do mais delgado dos fios,o qual pode ser cOrtado a qualquer rnomento por aci―
dente,erro de calcu10 0u loucura."

JOHN F.KENNEDY,quando Presidente

Todo aquele quc obtё m um resultado positivo num teste de inteligencia reco―

nhece quc a venda de bens― ―o contr01e da demanda de dete11llinados produtos
―― e対ge uma falsidade bem considerada. A maloria dos bens executa fung6es co‐

muns;eles sup五 mern a fome,prestam‐ se ao vrclo dO alc001 0u do fumo,deslocam
gradualmente as pessoas em melo ao ttafegO intenso,mo宙 mentam os resrduOs pe_

lo trato intestinal ou〔 ガudarn a elirninar a stteira. Pouco ou nada de impOrtancia se
pode dizer verdadeiramente sobre a maneira pela qual um produto executa essas

fungOes rotineiras. Nao se peェ 1llitem geralrnente puras mentiras quanto a seu dc―

sempenho,rnas um substituto da verdade,em quc as qualidades lnenores ou ima―
gna幌

譜概FT漁留群篤1:Ⅷオ:s vantagens de uma imqtta ngo
rosa,rnas pode ser,como quesぬo pratica,quc esse recurso cause diretarnente pou―

co dano. Confolllle se observou, somente num pais relatiVamente rico estao as
pessoas expostas a persuasaO sObre a maneira pela qual gastarn seu dinhciro. Sen―

do ricas, pouco importa como o despendem. Um argumento falso, se inlui sobre
uma decisao sem importancia,e宙 dentemente nao o preiudiCial.E,o que ё maisirn‐

portante,o argumento ё reconhecido subieuvamente como sendo falso.Isso por―
quc o homern modemo estt exposto a um grande volume de informac6es de va―
nos graus de dubia fidedignidade. Em resposta, cle estabelece unl sisterna de des―

contos quc aphca a varias fOntes quase sem pensar. Sup6c‐ se quc a infollllacaO de

um anligo ou vlzinho,na falta de uma reputacao especrfica de falsidade,seia Segu―
ra. Igualrnente se da com a de um professor ou de um cientista sobre sua matOria
c a de unl rnOdico,salvo sobre alirnentacao excessiva, 61cool, fumo e diagn6sticos
de cancer. Presume―se que os histonadOres, diferenternente dos historiadores ofi―
ciais e dos autobi6grafos, contam a verdade. E vale o mesmo com relacao a ma10_
ria dos,omaliStas. Aos sab10s e aos pregadores que falam sobre as probabilidades
da condenacao etema da_sc O mesmo grande desconto que se da aOs pollticos
que discutem sobre a integidade moral,a paz e o desanllamento.O desconto tor―

l
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na― se quase total para todas as fomas de pubhcidadc. A mais sirnples das cnancas
quc assiste a televisaO poe de ladO as afillllac6es dc quc um cereal para dettaum

da saide e pos195o social. Conceb～ cl, portanto, que para produtos nao mOrtFfe―

ros, o Goverrlo nao deveria insistir na verdade do anuncio o povo poderia supor
quc ele foi corOado de exitO nisso e deixasse depois de apllcar automaticamente o

descontO quc atualrnento O sua mais ampla protecao.

⊂)fracasso ern ser acreditado n5o preiudiCa a eficacia dO controle da demanda

de produtos de consumO. O controle envolve a criacao de uma imagem irnperiosa
do produto no espFrito do consurnidor.A isso ele reage mais ou menos automatica―
mente nas circunstancias em quc a compra nao merece 16 muita atencao. Para
criar essa imagem,a fantasia palpavel pode ser rnais va1losa quc a prova circunstan―

cial.

2

A fantasia c a criagao de uma imagem exercem tambOm importante papei nas
relag6es entre o sistema de planaamento e o Estado. Criando uma imagem apro―
priada da posicao,das perspectivas,dos problemas ou dos pengos dO EstadO,o sis―
tema de plangamento pode garantir favoravel reacao a suas necessidades Sc a
irnagenl for de um pars que sc encontra atrasado no desenv01vimento tecno16gico,
nunl mundo onde isso representa urn teste primacial do exito nacional, cle podera
garantir investimentos em pesquisas cientrficas e desenvolvilnento tecno16gico. Sc

a imagern for de uma na950 assediada por inirnigos, haverd ern reacao investimen―

tos em allllamentos. Sc for de um Estado em quc a liberdadc est6 ameacada por
controles,havera resistencia as varias espocies de regulacao.

Contudo, o processo de criar essas imagens ё muito menos 6bvio que o pro―
cesso pelo qual se criam as demandas do consurnidor Conscquentemente, a cren―

ca C muito mais profunda Certo grau de amavel cinismo acha― sc associado aO cOn―

trole da demada de cigarros ou sabao; nem todos os envOlvidos imaginaraO quc
seu uso fornecera a f6rmula de uma vida longa, feliz ou infinitamente inofensiva
Na maiona das vezes,talvez,c対 ste um orgulho profisslonal ern certo grau de nota―

vel rnistificacaO. Mas as imagens do Estado, cm contraste, saO、 levadas muitO a sё―

no.Os homens quc as forrnam ou,no caso mais frequente,quc as perpemarn fa_
zem― no com a maxirna seriedade. Pcrsuadern a si pr6prios e veem O resultado nao
como a imagem da realidade,rnas como a pr6pria realdade. Sugerir quc O sirnples
imaginacao o ser irresponsavel,cxcOntrico ou,concebivelmente,subversivo Como
resultado,cmbora nos neg6cios publicOs e privados,c pelas rnesmas raz6es,esteia―

mos suicitoS a prOcessos que servem ao sistema de planaamento,requcr― se muito

malor esforco do esprritO para ver as fantasias como fantasias e as maquinacδ es co―

mo maquinacOcs no campo dos neg6clos publicOs. Mas uma vez que,por essa ra―
zaO, O descOnto nollllal nao funciOna, こ muito mais importante que elas sciam
ldentificadas.

3

O sistema de planeiamentO,COnfo111le vimos,cxige um grande setor piblico
para a estabilizacao da demanda agregada. E o planciamentO dO sistema,como vi―

mos tambOm,ainge seu mais alto estado de desenvol宙 mento juntamente com as
aquis195cs militares modemas. Estas sao sustentadas por grandes somas de dinhel―

ro,facilmente obidas por meio de um processo roineiro;e対 gina do Presidente
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muito mais esfor9o reduzir 20%nos gastos rnilitares do quc aumenta-10s em igual
porcentagem. Mante― los em deteminado nfvel ou, melhor, cOnceder-lhes aumen―
tos modestos de um ano para outtD ё a maneira mais hcil.l No entanto,C necessa―
rio haver uma fantasia do mundo quc iuStifiquc ou raclonalize os gastos rnllitares
quc essa polftica cxige.

De uma ou outra forma,a fantasia ha muitO tempo ё a de unl cOnnito com。
mundo comunista. 」amais se sugere quc essa fantasia deve sua c対 stOncia apenas
as necessidades do sistema de planeiamentO.As aspirac6es revoluciondnas e nacio―

nais dos so宙 Oticos,c corn rnenos probabilidade as dos chineses,bem com0 0 vigor
compulsivo dessa afirmativa, representaram uma fontc hist6rica sobre a qual nao
ha duvidas.Mas ha que separar a hisbria do resultado

Em scu esboco mais sirnphsta,、 o relaclonamento da corrida allllamentista com
as neccssidades do sistema de planaamento tern sido notavelmente cstrcito.Ele 0
provocado por uma luta incansavel, irnplacavel, pemanente, porё m ern ■ltirna

andlise benigna, com o movirnento comunista mundial dirigidO pela UniaO SOvioti_
ca. E O ainda ocaslonado pela diferen9a de sistemas econOnlicos de que, primaria―

mente, se denvam diferencas na liberdadc individua12 Este ultimO contraste O vio―

lento e sem peias.O sistema altamente organizado e planeiadO dOS sO宙 ёicos exi―
ge a subordinacao dO indivrduO aOs ObictiVOS dO Estado;o indivrduO o cOnstrangi―

do em sua manifestacao a um espectro de crencas accitaveis. Nenhum constrangi―
mento semelhante pela organizagao Ou planaamento o c対 gido pelo sistema oci―

dental da livre iniciauva.

Arnbos Os sistemas 10m que ser evangelizadores. Sustenta― se quc o cOmunis―
mO, na0 0bstante as concess6es taticas a cOc対 sttncia,csta cmpenhado na dOnlina―

caO suprema c universal. Mas nenhum homem quc cre na liberdade podc aceitar
um mundo que scia para sempre melo escravo e melo llvre

A incompatibilidade dos sistemas c a cvangelizagao a eles associada condu―
zem diretamente a competicao nlihtar. Os soviCticos imporiam seu sistema pela for―

9a se pudessenl; um forte meiO dissuas6rio impede isso e sustenta a fO nO triunfo
necessano e final da liberdade. Em geral,cssa competicaO o tecno16gica;sua carac―

terrstica decisiva O o desenvolvirnento competitivo de armas e sistemas de arma―

mentos e defesas correlatas.

Essa concorrencia naO o lhrnitada;prossegue dentro de lirnites de custos gene―
rosos, pOrCrn reais Mas embora pareca temerano dizO-lo, a competicao C, cm ilti―

ma analise, benigna. Isso porquc, se O cnergicamente perseguida, tendc a cstag―
nar; nenhum lado pode destruir o outro sern sofrer ele mesmo danos inaccitaveis.
E, ambOs sendo raclonais, evita― se um embate decisivo. Considera― sc O desarFna―

mento pengosa ameaca c uma perspectiva cquilibrada de destru19aO reciproca
pois, cOmo as ambic5es sao insaciaveis e a boa fO n5o c対 ste,h6o perigo de se ser
ludibriadO por negociac6es c lcvado a fazer concessOcs que perrnitissem ao outro
lado destruir corn impunidade.Considera―se mais segura a competi95o, de sorte

l “(_)uma tradicao estabelecida(… )sustenta que uma lei autorlzando gastos de bilh6es de d61ares para a maquina五 a

de guerra tem que passar rapldamente pela Camara e pelo Senado em qucsぬ o de horas,ao mesmo tempO que um
tratado para promover a causa da pa2 0u um programa de aluda as nac6es subdesenv。 1,idas( )garantlr os direitos

de todos os cidadaos,Ou( )para prOmover os interesses dos pobres deve ser examinado,debatldo,emendado e ana―
lisado durante semanas e talvez meses" Senador Gaylord Nelson, Senado dos Estados Unidos, fevereiro de 1964 Ci
tado pOr DUSCHA,」ulius A,mns,Moncy,and Pο″tics Nova York,Ives Washburn,1965p2
2``A lideranca soviё uca estt irrevogavelmente comprometda com o ainglmento do obleivo comunista lltmo,quc ё a
aniquilacao dO sistema capitallsta e o estabelecimento de uma dltadura comunista sobre todas as nac6es do mundo

( )Pode_se esperar que quaisquer pactos e acordo com os soviё icos selam, no futur。 ,tao sem valor e parciais como
O fOram no passado ( )Os soviOtlcos esfo馬 am―se por atngr seus flns sem se envoiver numa guerra nuclear,mesm。
que estlvessem certos de ganh6‐ la" POWER, Thomas S (general reforlnado das Forcas Aё reas dos Estados Unidos)
Deslgn for Suttiυ αI Nova YOrk,Coward,1964p43-44
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que,embora se discuta a questao,poucOs ligados a csses assuntos levam a scrio a
possiblidade de desallHamento. Os debates s5o mais um ato de cortesia, quc tor―

na claro quc a competicaO allllamentista csta sendO levada a efeito em substitul―

caO a um desal11lamento bern sucedido ao invOs de sO-lo por amor a clc.
Todas as caracterrsticas dessa competicao sao estreitamente congruentes com

as necessidades. ComO as aspirag5es dos comunistas sao irnplacaveis, nao c対 ste

pengO de uma acomodacao mOmenttnca ou de relaxamento na tensao que cOn_
duza a reducao nOs gastOs, pois aquelas s6 poderao ser taticas Ou uma nllstifica―

cao. A paix5o dorninante sera sempre “como continuar com sua revolucao mun_
dial''.3

Num conlito ortodoxo,o advento da paz remove abruptamente o apoio para no―
vos gastos.Uma guella sem luta afasta hablmente o pengo de quc ela case.Porsua na―

恒reza,uma competi゛o teCn01∞Ca lamaiS ё r6olvida.A scguran∞ depende de man―

ter as inovag6es em alto nivel,se bem que nao ao rnais alto nivel possivel,porquantO

existem certas coisas quc ぬo simplesmente demasiado dispendiosas. A obsolescOnda
numa compei■ o tecnObgca o um substihto quase perfeito para o
desgaste no campo de batalha. Um acordo fo【 11lal para cessar a competicao O ex―

clurdO pela crenca de quc o acordo C mais perigoso do quc a competicao ()utrOra
a guerra cnvolvia o recrutarnento de grande massa de participantes com baixos sol―

dos, sobre os quais caram cOm peso cspecial os perigos e desconfortos do campo
dё batalha.Em consequencia disso,cla enControu,embora de modo algum univer―
salrnente, a opos19ao das massas trabalhadoras A competicao arrnamentista nao
desperta tal antipatia. Tampouco tem o sindicato modernO cnergia de sobra para
aquilo quc pareceria uma reacao puramente intelectual contra interesses imedia―
tos. Por conseguinte, os sindicatos tarnbё m consideram agradavel a ldOia de uma

competicao cOntrnua.
Mesmo o calcu10 de quc a competicao pOssa, em algum ponto, conduzir a

uma destu195o total de toda a宙 da,naO cOnsumi uma obecaO deiniiva.O quc es―
ほ envolvido C a liberdade,nao O bem_estar material.A liberdade C um valor funda―

mental que nao se pOde cOmprOmeter ante qualqucr ameaca.

“Tenho conianca de que a vasta malo●a do povo amencano raCitaria veementemen―
te( )O derrOusmo ignOminioso e, ao invOs, prclclamaria: `Antes lnortos que verme―
lhos!'''4

Assim a compe■95o eSね pЮtegida atё mesmo contra as mais adversas esimaivas
de seu desenlace.

Na dOcada de 50, a perspectiva de um connito, cnほ 。 denominada Guerra
Fna, atingu algo como o zOnite. O Secrettrio de Estado nessc tempo,」 ohn Foster

Dules, vlu sua aceitacao naO apenas como um exerciclo de crenca social mas tam―
bOm comO uma prova de ardor religioso e de宙 gor moral.Nem essa aceitacao era

inteiramente volunほ ria. Comiss6es do Congresso,outros 6rgaos piblicos de inves―

ligacao, conselhos de seguranca pessoal e magistrados particulares nas indistrias

de cinema e das comunicac6es raC10Cinaram que,sc a luta pela liberdade era tao
irnportante,deveria ser obngat6ria.A dissensao ou mesmo urn zelo insuficiente po―

dcna cOnduzir a perda dO empre9o, a outras sancOes cconOrnicas ou ao ostacis―
mo social.Essas circunsttncias eram altamente favoraveis a cOmpe■95o a111lamen―

ista.Esta prosseguiu com vigor e aに mesmo com impetuosidadc.Numerosos siste―

:R甜緊S,3書∬」熙ぶ ,1:常:凛鋼呪器:需
y::趣龍i::島造裁1詰よ:£駅:Pbrodeり
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mas dc arrnamentos, alguns emergindo das Forcas AHlladas c Outtos de fi111las in―

di宙dualmente idenhicadas com uma das Foζ as,fOram postos em desenvOlvimen―
to sirnultaneO e atё  mesmo em justapos195o.A competicao cOm os soviOticos acres―
centou― se o novo estFrnulo da competic5o enttc as Forcas Amadas que patrocina―
vam os trabalhos. A identificacao e a adaptacao fOram facilitadas com a requis19ao

de funclonariOs do Departamento de Defesa para servicos de curto perfodo― ― a
mOdia foi rnenos de um ano durante grande parte da dOcada― _na tecnoestrutura

industrial.Os Secre饉 面os de Defesa,durante csse perfodo,abstiverarn― se de interfe―

rir nas tomadas de decis6es dos subordinados c, na verdade, cram p● ncipalrnente

funcionais em suas relacOes p`blicas. Ter a competicao allllamentista, c a imagem

das relagOes interrlaclonais da qual dependia,SC Originado cm parte do sistema dc
planeiamentO fOi reconhecido com nottvel clareza pelo Presidente Eiscnhower. Ele

observou pouco antes de deixar o cargo quc a``coniuncaO de um irnenso cstabele―
cirnento nlilitar e uma grande indistria de allllamentos''era algo novo na experiOn―

cla amencana c urgla quc a nacao

“se guardasse contra a aquis195o de inluencia irttustifiCada, fosse ou n5o procurada,
por parte do complexo mllitar. O potencial para a ascens5o desastrosa de um poder

mal colocado e対 ste e continuara a persistir.(.¨ )N5o devemos tomar nada comO cer―
t。''5

4

0 problema ё o que nao aceitar como certo一 e como.O sistema de planeia―
mento aiuda a Obter a crenga na imagem do conlito implacavel(com suas caracte―
rrsticas cOrrelatas)que lustifiCa sua necessidade. Adquirida a crenca, a competigao

de aIInamentos parece nol11lal, natural e inevit6vel tanto quanto as ac6es ncla ba―

scadas. A dissencao parece cxcentrica c irresponsavel. Nisso esta o poder de um
sisterna que depende da persuasao e naO de unl apoio obrigat6rio.

Mas, num examc, vO― se que muita coisa daqullo em que sc acredita resulta
ser fantasia. A realidade no caso dos Estados Unidos e da Uni5o Soviё tica C a de

duas grandes nac6es industriais. Ambas― ― mostrou― sc amplamente――podem ao
mesmo tempo aingir o sucesso por seus testes de exitO econOmico mutto seme―
lhantes.Ambas podem ter tudo menos um conlito implacavel,tudO menos um jo―

9o de soma zero que na realidade est6 sendo iogadO.
Existe uma grande c incOntestavel diferenca nOs dois sistcmas no tocante ao

papel dos polFticos, escritores, artistas e cientistas. Nenhum deles pode rninirnizar a

diferenca feita pela Primeira Emenda.Mas C menos claro quc o contraste nos siste―
mas de controle econOmico sciaぬ O grande.Ambos os sistemas estao suieitOS aOs
irnperativos da industrializac5o. Isto para ambos significa planaament。 . E cnquan―

to cada um deles emprega diferentes tOcnicas para tratar com o indivrduO quc sai
do plangament。 , este, ern todos os caSOS, significa pOr de lad0 0 mecanismo do
mercado ern favor do contr01e de precos e do comportamento econOrnico indivi―
dual.Arnbos os paises,rnuito claramente,solicitarn a crenca para aqulo que serve
aos otteivoS dO mecanisrno de planeiamentO.Em vez de o contraste conduzir a
um conlito implacavel,uma tendOncia econOnlica rnais e宙 dente O a convergencia

lgualrnente a ldOia de quc a competicao aI11lamentista り, cm ■ltima andlise,
benigna tem pouco fundamento Nao ha pOuca chance dc acidentes Semprc hd a

5 Dω lght D Elsenhoω ο■1890‐1969 VEXLER,Robert l,coord Dobbs Few,Nova YOrk,Oceana Publcaions,1970
pl“
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chance de quc um dia algum verdadciro crente reaa a liturgia do connitO e prov。 _

quc o cOnnito final.

N5o estti inteiramente provadO que os nscos do desaIIIlamentO de cOmum
acordo sao maiOres quc os de uma cOmpeticaO cOntinuada c senl s01ucao.Nao es―
ta claro por que se podem negociar acordos de boa fO com os cOmunistas sObre to‐

dos os assuntos, exceto sobre o desallllamento. Elinlinar a vida civilizada para tO―

do o sempre em resposta a um calcu10 de curto prazo de quc a liberdade poderia,
dc outro modo,cOrrer pengo,O tambこm irraclonal.E aqueles que tOmassem tal dc_
cisaO estanam eles pお pnos fOrtemente subordinados a um detellllinado sistema
de crgncas.Eles rnesmos nao saO hOmenslivres.

E extremamente importante em si mesmo saber quc nossas fantasias,cm par―
te, se originam daS necessidades do sistema de planeiamento. Isso conduz a uma
introspeccao c a um escrutinlo que dc outro modo nao seriam acessiveis. POr essa
mesma razao auda_nos a cOnhecer quc parte de nossa宙 saO dO mundO e de sua
pol,uca se origina nao cm nOsso esprntO, pOrοm nas necessidades dO sistema de
planeiamentO.

Duas outras medidas sao,entretanto, necessarias uma ё garantir quc O escru―
trn10 cotico da crenca Oficial o importante funcao politica A outra O atender as ne_
cessidades tecn016gicas e de planaamento dO sistema de planeiamentO por rnelos
que seiam menOS mOrtFferos quc a compeucaO de aIIllamentos

5

“
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vos. Se O empresariO, em nome de promover o empreendirnentO, luね sse por um
sistema de irnpostos quc recaFsse fortemente sobre os pobres, poder―se-la cOntar
quc Os sindicatOs sc ergueriarn com uma doumna cOnttaria. NaO ha esperanca de
quc eles exerceraO identica funcao em relacao as fantasias da politica exteriOr pois,

a parte seu enfraquecirnento geral, suas necessidades nessas quesbes es60 muitO
mais estreitamente ahnhadas as da tecnOesttutura。 (D apolo concedido pe10s sindi―
catos a guerra dO vietnam,bem cOmo hoie pela maloHa deles aos gastos militares,
constittli uma prova desse ponto.

A pHncipal esperanga para tal escrutrnlo,em cOniuncaO cOm o poder pOliticO
para torna-la cfetiva, cstt na classc educaclonal e cientffica. No passado, essa co―

munidade foi ambrgua nO tocante as imagens do sistema de planciamentO. Em
EcOnOmia, cm assuntos como o controle da l【 IIla pelo mercado Ou a origem das
necessidades no indivrduO sOberano, sua tendOncia, confolllle virnos, foi sustentar

as crencas necessarias ao sistema de planeiamentO, Sendo os ecOnornistas ortodO―
xos particularFnente iteis nesse aspecto.6 Em assuntos rnais importantes da polrtica

cxterior,cssa tendOncia fOi rnenos clarao Nos primeiros anos da(3uerra Fria,houve

uma aceita95o mais ou menos grande de scus dogmas,e isso por uma razao muit。
boa.A opressao stahnista, quc os pr6prios soviOticos confiェ Illanarn mais tarde, naO
era um artifrclo lmpresslonante cra tambOm o ataque que se fazia abertamente a
COroia,cntao considerada,assirn como a Revolucao Chinesa,parte do grande prO―

letO SOViё ucO.Na esteira desses acontecimentos,proliferaram os especialistas uni―
versitanos em estratё gia de Guerra Fna e na competicao amamentista a cla assO―

6 Em outros,mu■ o mencls E ha um crescente cedcismo― que se estende aos economistas mais,ovens_quanto a
prestac5o desse sewi9o a crenca estabelecida
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ciada Doumnas de melos dissuas6● os,,Ogos de guerra, arquitetura de coalizoes e
guerra cconOmica tornaram― se assuntos do dia para pesquisas, renex6es e instru―

caO universitarias.Nos mais altos nfveis de sofisticacaO,cstudlosOs calculavam os nf―
veis aceitaveis de perdas no caso dc uma gucrra nuclear e pesavam as desvanta―
gens comparativas de 40 ou 80 rnllhOes de baixas. Cenセ os universitanOs para cstu―

do de relac6es internacionais, que outtora se preocupavam com a paz,passaram a
preocupar― se com a Guerra Fria. Mantinham estreitas relac6es com as Forcas Ar―
madas; uma pequcna aristocracia de cstudiosos prestava seⅣ icos peri6dicos iuntO

a RAND.Cientistas e engenheiros unham idenicas relacOes com as Forcas Arma―
das Ou com as fi111las ligadas a defesa. Era facil imaginar quc a classe educac10nal

e cientrfica宙esse a ter, nesses assuntos,por identificacao c adaptac5o com o Esta―

do,as rnesmas relacoes da pr6pria tecnoestrutura. Qualqucr esperanca de uma vi―
saO diferente,pela qualtodos se sustentavarn,cstaria perdida.

No todo, isso nao acOnteceu. A malor parte da classe educacional e cientrfica

naO fOi intciramente receptiva as fantasias da Gucrra Fria Sua disposicaO de esprri―

to fol, de modo geral, de crescente ceticismo. E com o ternpo os especialistas da

Guerra Fria na comunidade dos estudiosos passaram a compor um grupo cada vez
mais ahenado. O preco de uma associacao intima e comprometida com O planeia―
mento da gucrra oficial tenl sido muitas vezes uma leve suspeita corn relacao a reti_

daO erudita. Com o decorrer do tempo(essa ObServacao fOi feita pela primeira vez
em 1967, antes quc a Guerra do Vietnam acrescentassc uma nova c imensa di―
mensら o ao problema)――essa suspeita aumentou bastante.

Ha vanas razOes para isso. Os cientistas achavam― se peculiallHcnte situados
para ver os perigos da competicao allHamenlista, inclusive as possibihdades de um

conlito por acidente ou motivado pelas emoc6es fortes prOvocadas por alguma cri―

se essencialrncnte transit6na. Foram eles, n5o os especialistas em relacOes interna―
clonais da universidade Ou os diplomatas profissionais, quc institurram Os passos
que conduziram a pr01bicao parcial das expenOncias nucleares. Eles igualrnente fo―

ram os que lideraram as discussOcs com os soviOticos7 sobre o controle das arrnas

atOnlicas e desa111lamento. Houve uma suspeita geral e crcscente sobre a dOutrina
de um irnplacavel cOnlito baseado numa confrontacao blateral dO bem e dO mal.
Entre os cientistas, cada vez mais o conlito O considerado uma arrnadlha horrfvel

em que cada um dos lados estimula uma reacaO cOrrespondente do outrO, provo―
cando o ciclo seguinte de iniciativa e resposta. A classe educaclonal e cientFfica

mostrou― se tambOm receptiva a evidoncia do crescente pluralismo do mundO cO―
munista, com seus efeitos adversos sobre a doutrina da conspiracao monOlrtica c
hostil. Houve identica reacaO as tendoncias liberais,po"m indecisas,no mundo co―

munista, com a implicacao de que a politica apropriada ё a paciencia c naO O cOn_

lito. Finalrnente, a classc educaclonal e cientFfica mostrou― se receptiva a opini50

de que os prOtestos comunistas enl favor dc uma polltica de coexistencia pacffica

talvez nao fOssem um ardl e renetissem um desinteresse pela aniqullacaO nuclear
A irnagem de uma conspiracao unificada cxige uma reacaO autOmatica a qualquer
iniciativa comunista; caso contariO, ap6s explorar uma oportunidadc, estimular― sc―

ia a avancar para a pr6xirna. Isso foi profundamente questionado lela Classe edu―

caclonal e cientrfica.E isso O no todo um fato encoraador.

A medida quc a classc educaciOnal e cientrfica cresce em nimero e autocon―
fianca c comeca a perceber quc a politica cxterior se baseia em fantasias que deri―
vam, cm parte, das necessidades do sistema de planaament。 , c percebc ainda
quc esta tendencia ё Organica;e a medida que ve ser o unicO cOrretivo seu pr6prio

7 cienistas sovlё icos,talvez igualmente motvados,assumiram uma lderanca semelhante
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CSC■ltrn10 e envOlvimento, c que esse cnvolvimento nao ё uma ques6o de escO_
lha,porё m uma obrigacaO impOsta por sua postao na cstutura cconOmica e polru―
ca, podemos razoavelrnente esperar quc ela se tome mais eficiente. Nada cm nos―
so tempo C mais importante.

6

No campo das relac6es intemaclonais, cspecialFnente no tempo da Guerra
Fria, altos funclonarios pibhcos invariavelrnente foranl mais diligentes na instrucao

a outros Govemos quc ao seu pる prio. Embora muitas vezes cautelosos e diferen―

tes ern suas relac6es com o Congresso,os Secrettrios de Estado foram Ousados e
francos em infollllar os soviё icos de seus erros.O falecido」 ohn Foster Dulles rara―

mente perdia uma Oportunidade de aconselhar os russos sobre Os moritos da liber_
dade e do impCrio da lei e da santidade da liberdade da palavra, Ele foi rnuito mais

reservado no que se referia ao senador」oseph McCarthy,embora este● ltimo, em
freqtientes ocasi6es, atacasse a liberdade de expressao c Os de宙 dos processos le―

gais e nao sc Ornitisse de preocupar― se com o pるprio Departamento do Sr. Dulles.

O Sr.Dean Rusk,um homem circunspecto no trato com os criticos domOsicos,es―
pecialrnente aqueles que pudessem atacar o indevido liberalismo nas relac6es cOm

a China, mostrou contrastante audacia aO apontar as pOtencias cOmunistas suas
grandes e varias deficiencias. Nos primeiros rneses da Adnlinisttagao Carter, houve

uma explos5o de preocupac6es com os direitos humanos na Uniao Sovictica. Mas
naO se manifestaram preocupa90es semelhantes conl relacaO a areas de inluencia
norte‐americana mais direta, como a CorOia do Sul. Podc― se tracar como regra de
relac6es exte五 ores que quanto rnenor a probabildade de o conselho宙 r a ser acei‐

to, tanto mais filllle devera ser proferido. Nossos funCionariOs saO mais circunspec―

tos enl citar ao Congresso seus erros do que enl admoestar Os brittnicos.Sao rnul_

to mais reservados em dizer aos brittnicos o que devem fazer do quc em dizO-lo
aos franceses. SaO ainda menos inibidos na instrucao dOs sOvicticos, e raramente
Os lrderes da URSS encontram uma fala do Departamento dc Estado que deixe de
infollH6-lo de suas falhas e de apontar o canlinho para melhora― las. A tendOncia

dOs irderes soviこ ticos para instruir os Estados I」 nidos O a mesma.A acao ern respos‐
ta a esses conselhos ё pequena,rnas nao os desencorala.

Apenas hmitado progresso pode ser feito cm reduzir o compromeumentO cOm
a competicaO allllamentista sem a acao concOrrente da UniaO sOciё tica.8 conVOm
esclarecel:1los eSSe ponto.

E対ste ainda mOritO ern afastar― se das nol11las e dirigir uns conselhos aos Esta‐

dos Unidos sobre csse assuOto・  E um pais ao qual se pode realrnente aconselhar
sem recorrer a imunidades.E tambOm mais rico quc a Uniao So宙ёuca,tem malo―
res recursos cientificos c tecno16gicos e tende, conseqtientemente, a ser o regula―

dor na compeucao aI11lamenista.Se compreendeII1loS que estamos suieitOS as fan_
tasias do sistema de planaamento nesses assuntos e procuralllloS agir nao de acOr_

do com a imagern,porёm de acordo com a realidade de nossa situacao,enほ 。 tal―

vez saa pOSSivel fazer neg6cios corn os so宙 0饉cos.Pode tambOm acontecer que sc―

ia impOSSiVel.Nao sabemos com certeza quais as imagens a que os so宙 Oicos es6o
SuiCitOS.Podemos razoavelmente supor que,como em outros assuntos,c対 stem
tendencias paralelas aqui e quc a competicao aIIュ lamentista tem uma funcao orga_

8 Na mistca da Guerra Fna durante algum tempo os chineses exerceram um papelimportante,c em alguns casos seu

comportamento era altamente favoravel a imagem de um conttto constante No entanto,por im nao cOnunha dlzer
que a China fosse clentttca c tecnologlcamente um sCio五 val dos Estados Unidos na compet゛ o amamentsta
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nlca na socledade soⅥ etica. Contudo,alnda se constata quc a comda alll:amentis―

ta tem elementos de uma profecia auto―realizavel,pois tem cultivado a desconfian―

ca recipЮca que presume haver.Somente se compreendelllloS nOSSa situacao c a
natureza de nosso comprometimento, havera uma chance de quc as quest6es me―
lhorarao.

E tambom extremamente importante que fiquemos cOnsclos do que poderd
acontecer, dadas as necessidades do sistema de planeiamentO. A fuga da competi―

caO a111lamentista, com os perigos quc a acompanhanl, nao deve seguir o carni―
nho de malor resistencia. No passado propusemos solu95es calvinistas e naO fizc_
mos progresso algum. Sair― nos―emos melhor com soluc6es menos penosas, as
quais, se satisfazem menos profundamente as alrnas calvinistas,poderao servir pa―

ra conserva_las rnais tempo neste mundo.

7

Na idOia convencional,confolllle se observou,poderFamos fugir a nosso corn―
prometimento com a competicaO a二 IHamentista sem insuperaveis dificuldades eco―

nOnlicas. Necessitarfamos compensar o decllnio nos gastos com aIIHamentos au―
mentando outros gastos publicOs Ou reduzindo os impostos ou ambas as coisas, c
precisariamos aiudar as pessoas afetadas a preparar‐ se novamente, reeducar―sc e

recolocar―se. Seriam tarefas enoHHes, porё m宙aveis. E sem nlinirnizar a acao ne_

cessana, a discussao ortodoxa do desallllamento quase invariavelrnente conclui di―

zendo o quanto seria bem acolhida essa tarefa desafiadora. Essa piedosa expres―
saO de esperanca C tambOnl, em parte, litirgica. Dado o cxtraordinariO poder de
desttu195o das allllas modemas,O necessario garantir‐ nos de que n5o estarnos de―

pendentes de sua producao.Qualquer outra、鴨ao da cconornia O inquletante.Mais

ainda, a antiga alega95o manttsta quc ainda se renete em algurnas propagandas
modemas dos so宙Oticos afilllla quc a econornia capitalista sofre de um mercado

inerentemente linlitado. Os gastos com allHamentos, a semelhanca do irnperialis‐

mo, O um dos corretivos neces“rios. Nenhum estudioso circunspecto deseia que

se diga que ele servlu, volunttria ou involuntanamente, aOs prop6sitos da prop● ―

ganda comunlsta.Na verdade,um dos dogmas rnals extremados do comportamen―
to da Guerra Fria era que nenhum estudioso de宙 a agir assim.TaO〔過nO era esse

connito quc se aceitava, tacitamente, quc as verdades embara9osas deviam ser re―
prirnidas por raisorl d'こ tar.

De fato,a afillllacao marxlsta nada encerra de verdade.()rnercado nao o lirni―

tado como Marx afillHava;o controle da demanda agregada,quc ele nao previu,
pode ser seMdo por diferentes tipos de dispOndios p`blicos. E mostrou― se ampla―

mente agora que,por tal controle,se podc aumentar o tamanho do lnercado a me‐
dida que o emprego ou outras considera9oes o e測 glrem.9 0s gastos com aI11lamen―

tOs naO tem um va10r exclusivo para o aumento da demanda agregada.
Mas a enunciacao ortOdOxa do problema do desa111lamento, confollile a pre―

sente andhse tambOm mostra amplamente,O deiciente em dois outros aspectos.
Nao se pOdem substituir os gastos com aI11lamentos pelos dispendiOs privados pa―

ra consumo e investimento, tal como seFia eStimulado por uma reducao mac19a de
irnpostos. A regulacao da demanda agregada c対 ge que o setor piblico da ccono―

mia S● a grande.Tem que ser assinl se as rendas das pessoas fisicas e jurrdicas de―
vem ser suficienternente grandes para exercor seu indispenMvel efeito estabiliza‐

dor.

9 Ao menos a nova gera゛o de eCOnOmlstas souё icos admte agora esse ponto
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E cmbora todOs Os gastos,quer com allllamentos quer conl saide, habitaca0
ou conttole de poluicao dO ar, se adicionem a demanda, nem todos exercem o
mesmo papei no financiamento da tecnologia. Os gastos mllitares, confolllle Vl―
mos, s5o de grande utilidade nesse sentido c tarnbё m pagam por inovacOes quc
podem ser iteis a prOducao civil. Riscos quc, dc outro modo, seriam inaceitaveis,

podem ser assumidos na economia ci宙 I se saO prOtegidos pela muito menos ams―
cada cconomia a111lamenusta.Aiudou― Se a General Dynamics a sobreviver a sua
desastrosa aventura com os a宙 6es de transporte a lato anteriorrnente citada,10 c a

Studebaker Corporation p6de sobre宙 ver a perda de scu neg6clo de autOm6veisll
por causa de uma participacao grande c (nO casO da Studebaker)expansiOnista,
nas aquisicOes rnllitares.A Lockheed Corporation foi salva de sua aventura com ac―

ronaves ci■ S porquc, como grande produtOr de allnamentos, era considerada fun―
damental para a seguranga nacional e porque,afinal, encomendas lucrativas de ar―

mamentos eram tao importantes quanto a garantia de um empに stimo na hora do
salvamento. Nao se sacrificaraO facilmente essas vantagens proporclonadas pela
compeicao armamenista ao sistema de planeiamentO.

No entanto, ha press6es sobre a modema sociedade industrial nO sentidO de
sc efetuarem gastos altamente competitivos com OS dOs allllamentos e que, de um
modo geral,tambOm servem as necessidades do sistema de planaamento.com_
prova― se quc a urbanizacao O muitO mais cara para os serv19oS pablicOs do que se
irnaginava. As pessoas estao se libertandO das lirnitac6cs quC antes detellHinavam
quc os operariOs,os pretos ou outtas rninonas estavam destinadOs a consurnir rnc―

っos por namreza. Isso provoca uma demanda ma10r de seA/icos piblicOs e priva―
dos. Consequentemente, os que defendem os gastos com aHHamentos deparam
com uma crescente competicao nas rei宙 ndicacOes civis.Tambom na Uniao sOvicti―
ca parecem ser 宙gorosas as reivindicacOes civis. Precisamos todos ter esperanca

de quc essa competicao cOntinuc, tome― se mais forte c contribua para a lirnitacao

da corrida armamenista c para o acordo quc evitaぬ o suicrdio recっ rOCO.

8

E da natureza da competicao quc a recOmpensa da necessidade de vencer
naO s●a cxanlinada. Vencer ou esperar vencer l o suficiente para luStificar a luta,
c isto O igualrnente o caso no futebol, nO xadrez,nas proezas sexuais,na obtenca0

do dinheirO ou nas realiza95es cientrficas. uma competicao cientrfica e de engenha―
ria cm qualqucr campo O,portanto, bern capaz de recnitar as verdadeiras energias
do homem como uma compeucaO a111lamendsta.E semelhantemente a uma com―
peticao a」 Otica, conquanto ela scia Capaz de provocar substancial quanlidade de
ma vOntade reciproca,podera ser rnuito mais benigna quanto a polu19aO da atrnos―

fera, a possibllldade dc acidentes e ao desenlace final do quc uma competicao ar_

mamentista.
E tarnbこ m claro quc ja chegamOs a certa distancia a0 10ngo deste carninho

em nossas relac6es com a Uniao sOviё tica. A competicao na cxploracaO cspacial
era,cm geral― ―如 bora n5o totalrnente― ―,destihirda de implicag6es rnilitares. Ela
despertou paixOes competitivas em ambos os pates. Era destiturda do perigo de
acidente,exceto no tocante a seus passageiros.E,comparada com a antiga cOmpe―
tiC50 na aviacao transOceanica, O risco que se correこ pequeno. Ern relacao as nc_

10 SMITH,Rlchard Austn Co,pο mtiOns in Cnsls Nova York,Doubleday,1963p63● Iseqs
ll O efeito das encomendas Fnilitares na salvacao da cOmpanhia O deschto por Duscha p 23
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cessidades do sistema de planeiamentO,a competicao espacial era quase idcal.Exi‐
gia altos dispendiOs cOm uma tecnologia complexa e sofisticada. Financiava o mes―

mo planeiamentO sobremodo desenvol宙 do quc a corrida arrnamentista, sendo,
portanto,um admiravel substituto para csta■ ltima.

As fantasias do sistema de plangamento apoiavam fortemente a corrida espa―
cial.Considerava― se da ma対 ma importancia para o prestrgiO dOs Estados Unidos
que seus veFculos fossem os primeiros a atingir a Lua c as outras partes do sistema

solar

Tem havido certa tendencia para contestar a valdade dessa fantasia. Por quc
ё realmente importante quc os Estados Unidos sciam Os primeiros a aingir Satur―
nO? Ha probabilidade de quc as perspectivas irnperialistas seiam especialrnente
compensadoras?Provavelrnente naO seria pequena a area de terra cultivavel?Nao
se podcnam usar melhor os recursos assirn empregados?Nao existe resposta raclo―
nal a cssas perguntas do mesmO modo que nao ha para a quest5o sobre se o dc―
sallilamento negociado nao seria inerentemente mais perigoso do quc continuar a
cornda allHamentista.A verdade em ambos os casos estti subordinada a necesslda―
de c as crencas necessarias. Isso, porё nl, nao afeta O valor da cOmpeticao espacial
de atender as necessidades do sisterna de planaamento numa competi95o COmpa―
rativamente inofensiva, ao invOs de uma extremamente pengOsa RazOes somelhan―
tes podem― sc apresentar para o financiamento competitivo na mais extensa area
da pesquisa cientrfica geral― ―na cxploragao dO fundo do mar; nO conhecirnento
das regiOes abaixo da crOsta terrestre; em qualquer outra competicao quc cOmbine
adequadamente a tecnologia avancada com despesas elevadas

O sistema de planciamentO naO sc identiicou com a competicaO allHamentis―
ta por quesぬo de preferencia Ou porquc saa inerenternente sanguinario Ao con―
廿ariO,csta tern sido a area cm quc se puscrarn a dispOSicao,cOm o menor nimero
de perguntas, as malores somas de dinheiro para sustentar o planaamento. E co―
mo os exCrcitos e canhOes sempre estiveram no setor publicO, O financiamento go―

vernamental nesta area teve as rnenores conotacOes de socialismo. Contudo,a cOr―
rida cspacial revela que o financiamento fora dcsta area dc armamentos C igual―
mente aceitavel.

O camitto para a sJvacao dOs dds ttandes gsセmas de口anaamento es僣
claro agora. E menos certo, porCrn, sc sera seguido. Deve haver o maxirno apolo
as necessidades civis. Em sua crescente premencia, elas parecem representar um
substituto igualrnente bem― vindO e bem sincronizado. Haver acordo para cessar e
eliminar a compe■ 95o em tecnologia mortrfera.Disto plausivelmente dependem as
populac5es indus,ais e naO industriais do mundo Nao ha clemento de ret6rica
nessa afilllla9aO. E de primacial imponancia, para sua reahzacao, que se imaginc o
quanto de atos passados se bascaram nao na realidade, porom ern fantasias e nas

fontes desta. Nern se deve supor quc essas fantasias se lirnitem a apenas um lado.
Agora, a discussao dO desal11lamento tem que resultar em acaO. N5o pode mais
servir,como ocorrc hoie,COmo subsututo para a acao

Mas o acordo seria mais facil e menos penoso sc a competicao cOntinuassc e
fosse cstimulada e se se estendesse por esferas nao mortrferas. Essa competicao
scMna a uma necessidadc organica dO sisterna de planeiamentO tal como sc acha
agora constiturdO,e naO culrninaria cm explosocs de efeitos incomensuraveis





XXX

As Outras Dimens5es

“(¨ )pela primeira vez desde sua criacao o hOmem se vera confrOntando com seu
(¨ )prOblema perrnanente: como usar sua liberdade da presぬ o das preocupa90es eco―

nOnlicas, como ocupar o lazer, quc a ciOncia e os iuros COmpostos terao ganho para
cle,para viver sabia,agradavelrnente e bem"

」OHN MAYNARD KEYNES

``Nao devemOs cair presas dos extremistas do embelezamento,que n5o tem o sent_

do da realidade econOmica''

FRED L HARTLEY

Presidente da Unlon Oil Com―
panソ , pouco antes de uma
grande revelac5o de atos deso―

nestos em Santa Barbara,em
que sua Companhia teve en―
volvimento desastroso

O sistema de planeiamentO ideniica― se com os obicuvos da sOciedade c os
adapta a suas necessidades. A adaptacao naO seria 饉O bem sucedida se aqucles

w農珊島:∬菅留:嘉鷲胤iぶ『現糊場驚酬詭Fhttξ燎鴇漁
que reletem suas necessidades――producaO de mercadorias, expansao constante

em sua producao c em scu consumo, vigorosa preferencia pe10s bens ao lazer,
compromeumento irrestrito com as mudancas tecno16gicas,autonomia da tecnoes―
trutura, adequado sup●mento de mao_de_Obra treinada c instrurda__ cOincidam
corn a virtude social e o conhecimento humano. Nao se julga quc esses obietiVOS
derivem de nosso ambiente. Presume― se serem pr6prios da personalidadc huma‐

na. Acreditar nisso ё possuir uma opiniaO razOavelrnente material da humanidade.
Duvida_10 c arriscar― se a uma reputacao de excentricidade ou ascetismo.

Ou assirn tem sido. Poucas coisas saO● O cOnvidativas quanto a renex5。 so―

bre a no宙 dade ou originahdade de nossa pos19ao. ultimamente tem havido, de fa―
to, persistente interrogacaO sObre os obietivOS SOCiaiS e cconOnlicos convenclonais.
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Tem― se questionado especialrnente no tocante aos valores econOrnicos. A ahena―

9aO e宙dencia―se entrc os iovenS.Ela tem―se manifestado,em graus diversOs em
tempos diferentes, pela raC19ao de atitudes convencionais sobre trabalhO, carreira,
roupas e polrtica cxterior. Mas esse mal estar nao se lirnitava a luventude. Espa―

lhou―se pela classe educacional e cicntrica E invadiu atO mesmo as grandes funda―

90es filantr6picas, onde levou a concess5。 de subsrd10s a grupOs devidamente
cOnsuturdOs para reexaminar os otteiVOS da sociedade Esse reexame tem invana―
velmente cOnduzido a vigorOsas aimac6es sobre os obiCuvOs quo servem as ne_
cessidades dO sistema de planeiamentO.1

Estas paginas mOstram ―― confiamos―― o consideravel fundamento social e
econOnlico de nosso mal― cstar Esclarecern tarnbOm a natureza das fOrcas pelas
quais fomos cap恒 rados.Qual ё agora a mecanica da emancipacao?

O passo mais importante j6 foi dado pelo leitor diligente e responsivO,pois cO_
nhecer as forcas quc nos prendem cOnstitui o primeiro passo rumo a liberdade.
Mas o outro passo C ter claramente uma、■saO das dirnensё es da vida a quc O sistc―

ma de planeiamento, dada sua natureza, n5o serve ou naO pOde servlr e quc, por
causa de sua incapacidade,tende a rninirnizar.

Outro passo ainda, nao menOs importante, C identificar um mecanismo quc
afirrnc e promova as dirnens6es negligenciadas da vida contra a poderosa mOtiva―

9aO de adaptacao dO sistema de plangamento.Em linguagem menos temivel,de―
ve haver certa forca politica para realizar o quc o sisterna de planciamentO ignora c
quc, na verdadc, considera sem irnportancia.[)iscorrerei sobre istO nos ultimos ca―

prtu10s.

2

O sistema de planeiamentO geralmente ignora ou considera sem importancia
os servicos d6 Estado que naO esteiarn eStreitamente ligados as necessidades dO sis―

tema. A defesa naclonat o apolo as pesquisas e ao desenvolvimento tecno16gico,
as necessidades colaterais do crescirnento industrial, como controle de rodOvias e
trafego aoreo, naO saO negligenciados Tampouco a educacao cOm O decOrrer do
tempo, o apoio a educacaO rencte nao apenas as necessidades dO sistema de pla―
naament。 , rnas tambё m o crescente poder politico da classe educaciOnal e cientrfi―

ca Os educadOres, na persegu195o dos interesses pol■ icos, diferem dos OutrOs prin―

cipalrnente na impressao da cxcepcional pureza de motivos que podem transmitir.

Os servicos dO EstadO naO diretamente relacionados com as necessidades do
sistema de plangamentO sao muitO menos favorecidos.Dois fatores atuam nisso.
ServicOs quc nao saO necessitados pelo sistema de planeiamentO e que,inevitavel―

mente, o Estado tem que prestar sofrem de uma discrinlinagao negativa. C)sistema
de planaamento concede importancia aO sabao e dentifriclos pela publicidade por
melo da qual controlam a demanda. As clinicas p6blicas, que podern fazer muito
para a sa`de, nao saO bencficianas de uma promocao idOntica. Sofrem, portanto,

l α Prospe“ ゎr Ame"“ Lc Rocけレhnd Rのo犠
鯖 と認1圏&ざ警£瑞盤:亀:恐 cil電∬亀壌Ame"cansi The Repο

"Or the Pttident's COmmlssion on iObletvos Nacionais,Nova YOrk,Prenice‐Hall,1960
0■ltlmo trabalho mencionado fornecc uma lista que se pode conslderar como classicamente convencional `A ecO―

nomia deveぬ crescer numa taxa m6対ma em harmonia com a dependencia pimana da livre iniciatva( )As mudan―

cas tecno16glcas deverao ser prOmOvldas e encOraladas como poderosa fOtta para o progresso de nOssa economia

lttfヤΥ驚『1鰤Al忠氾協亀島f驚譜:』」:厨喘臨l″継:1」庶∬勝ドff『∬詭島讐:

como no estrangeiro( )O desannamento deveぬ ser nosso obleivo fundamental"p3-20
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com isso Outtas ati宙 dades do Estado sao hosus aO sistema de planaamento ou
aos obictivOS quc ele confessa ou as priOndades de que desfruta. Arnbos os casos
e対gem breve exame.

Deterininados servicos dO Estado,comO o cuidado dos doentes,velhos e os ff―

sica ou mentalmentc enfennos,a provisao dOs servicos sanitarios em geral, de par―
ques e areas dO recreacaO,a remocao dO lixo,a pro1/isao de esttuturas piblicas ar―
quitetonicamente agradaveis, assistencia aOs pobres e muitos outros serv19os nao

saO de particular importancia para o sistema de planeiamentO;e estao em cOmpeti―

9aO de fundOs com as necessidades que resultam do agressivo conttole do cOnsu―
rnidor pelo sistema de planaament。 .Enl consequencia,C ma a atuacaO na cOmpe―
ticaO cOm Os fundos p`blicos Os hospitais saern― se mal na compeucaO cOm autO_
m6veis.(Ds gastos para parques destinados a recreacao ao ar llvre sacm― se tarn―

bёrn mal na competicao cOm os dOstinados a v101oncia na televisao em cOres. E as―

sirn por diante

E as crencas sao extensiva,cmbora imperfeitamente,adaptadas a cssa discrimi―
nacao.A vittde particular consiste em produzir mais por mais dinheirO.A宙 rtude
piblica, cm geral, ainda repousa naO no poll● co que prop6e realizar mais com a
mesma imponancia de dispOndio,porё m naqucic que propOe fazer lnais com me―
nos E a voz dO homem que deseia quc O(3overno faca menos corn rnenos ё ain―

da ouvida no pat. F16sofos especialrnente acomodados ainda sustentarn quc o Es―
tado devcna rninirnizar scus servi9os, pOiS, Caso contrariO, rest五 nge o direitO do in‐

divrduO de decidir,ele mesmo,suas compras
Por conseguinte, a douttna sustenta a tendOncia organica para criar um dese―

quilibrio natural entre os bens produzidos e Os servicos fornecidos pelo sistema de

planeiamentO C OS que saO prestados pelo Estado c que nao servem as necessida―

des do sisterna de planeiamentO. Mas estes sao assuntos sobrc os quais escrevi al―
gures e corn mais rninicia.2 com nenhuma outra opiniao C taO agradavel cOncOr―

dar em detalhe como corn as pr6prias,rnas tern― se quc afastar essa tenta95o.

Passo agora da discrirninacaO negativa contra os servicos piblicos para a opo―

s19aO muitO mais forte quc surge da associacao dO Estado cbm os obetiVos alieni―
genas ou hostis ao sistema de planaament。 .

3

Alёm da area de bens e servicos,pOr mais que fornecidos, e da demanda de―
les, cncontra― se o outro mundo da experiencia esに tica Este n5o O servido por fa―

bncas nem por engenheiros, porOm, numa manifestacao Ou Outra, por artistas. 0
prazer da experiencia deve algo a preparacao; naO mais dO quc a reagao ante um

utque mais leve, mais suave c mais bem dosado, ele sc ongina na alrna dO hO―
mem.

A cxperiOncia estOtica fol outrora uma parte grande da vida― ― inconcebivel―

mente grande, dados os parcos recursos das primeiras sociedades e a riqueza do
sistema de planciamento moderno.O宙 aante dos Estados Unidos ou das cidades
industnais da Europa ou」 apao vai tOdO verao visitar os remanescentes das civiliza―

96es prO indusmais. Essa ё a razao pOr quc Aセ nas, Florenca, Veneza, Sevlha,

Agra,Quloto e Samarcanda,cmbora sciam ininitamente pobres comparadas com
os padr6es das mOdemas Nagoya, DusseldOrf, Dagenharn, Flint ou Magnitogorsk,
incluranl,cOmO parte da vida,uma perspectiva estOtica mais ampla Nenhuma cida―

2 Em TheArfluent Socie″ 3aed,re宙 sta,Boston,Houghton MInin,1976
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de da era p6s― industria1 0,mesmo remotamente,de interesse arttico compaね vel.

De fato,nenhum viaiante COm interesses predominantemente artFsicos iamaiS ViSi―
ta uma cidade industrial,e com excecao de algumas capitais de prOleto eSpecial― ―

Washington, Braslla,Canberra,Nova Delhi一 ,ele visita pouquissimas cidades de
qualquer espOcie que devam sua proenlinencia a uma arquitetura e delineamento

urbanos poste五 ores a publicacao de A RIquca das NacOes, por Adam Srnith, em
1776.

``Esteta"O um dos tellllos de deSaprovacao nO sistema de planeiamentO,iSso

porquc a realizagao esに tica esM alёm do alcance do sisterna de planeiamentO c,
em medida substancial, em conlito com ele. Haveria pouca necessidade de acen―
tuar o conlito,naO fOsse parte da ladainha do sistema de planeiamentO a dedara‐

caO de quc ele nao existe.
Ele 6rigina― se cm parte de um conlito de obietiVOS C em parte dos obietiVOS

es10ticos quc es15o alCm da tecnOesttutura, o que significa que nao pode identifi―

car―se com eles, Portanto, se forem宙 gorosarnente afillllados,serao encarados co―

mo coib190es.

Por conseguinte,num exemplo 6bvio,se os obietiVOS estOucos fOrem vigoK)Sa―
mente afirrnados, isso afetard a localiza9ao das plantas industriais. Estas serao c010_

cadas nao onde seriam mais eficientes porem onde fOssem menos ofensivas. Seu
modo de operac6es, inclusive os odores que lancam na atrnosfera c os resrduos
que depositam em rios, lagos e subsolo serao tambё m cOntrOlados. Isso significa

custos mais elevados, rnenOs producao ou ambOs. Seriam fo111luladas questoes so‐

bre os produtos――sobre a folllla,o nimero c a consm9aO de autom6veis quc es―
恒o em hall1lonia com um aspecto urbano agradave1 0u cOm um ar agradavelrnen―
te neutro.

Tais coib196es seriam inconvenientes. O pensamento social no sisterna de pla―

neiamentO nao peHHite que sg inquira sobre se malor ou mais eficiente producao
de dete=:llinado artigo ё bom.E,Pcrsa bOm.

OS ObiCiVOS estOicos conteStam as reivindicacoes de los elё mcos sObre a pai―

sagenl, de desenvolvimento energOtico sobre correntes naturais ou parques naclo―
nais, de rodovias sobre espa9os abertos urbanos, de exploracao de rninerios sObre

encostas de montanhas宙 rgens, de “shoppings centers'' sobre pracas antigas e de

宙agens aёreas a alta velocidade sobre a tranqtillldade embaixo, Na primeira edi‐

caO deste livro (em 1967), defendia‐ se com uma certa sensacao de nO宙 dade que
as consideracOes estOticas opunham‐sc aos valores do sisterna de planaamento.
HaⅥa mesmo uma pequena sensacao de cOragem na afi=11lativa.Adnlltia― se que,
se as reivindicac6es contrarias dO sistema de planeiamento― ― efeitos adversos sO―

bre a produ95o, a renda c os custos― ―fossem defendidas宙 gorosamente, elas de

um modo geral seriam decisivas. Ocorre quc em poucas quest6es foi tao marcante
a mudanca nas atitudes sociais: hoiC a defesa do ambiente ё proclamada da folllla
mais natural.Os obicuvOs dO sstema de planeiamentO,cmbora defendidos com宙 ―

gor e indignacao cOntrolada,ja nao sc apresentarn decisivos de maneira tao segu_
ra.As pessoas acabaram compreendendo plenamente que os obicivOS dO Sistema
de planeiamento, cmbora regula111lente apresentados como sendo os da socieda―
de,naO saO idonticos aos dela. Essa compreensao es饉 longe de ser bem aceita pe―

lo sistema de planeiamentO,mas O aceita como fato da vida.

Alllllar obietVOS estOicos C tambOm intervir senamente nO controle do consu―
midor.Esse con“ le,cm muitas de suas manifesta96es,c対 ge certa dissonancia__

certo atrito com as sensibllidades esに ticas. Um cartaz de propaganda que se mes―
cla graclosamente na paisagem ё de pouco valor;ele tern quc estar em nitido con―
traste com o ambiente. Essc efeito dissonante toma― se entto competitivo. Os mes―

mos princFplos de dissonancia planeiada Sao ainda mais espetaculallllente eviden―
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tes na propaganda comercial pelo radiO e pela tele宙 壺o. Eles taFnbOm Caracterizam

o desenho ou inv61ucro de numerosos produtos industriais. E essa dissonancia 0
aに ,uStifiCada, ocasionalrnente, pelo recurso aos canones cOnvencionais da teoria
econOrnica. Ela renete a prefettncia do consunlldor, da a ele O quc ele deseia. Se

o consunlidor nao apЮvasse, n5o reagiria favoravelrnente. Segundo esse raclocr―

nlo,um homern que para aO ser attngido na cabeca tambOm pЮ va,por sua rea―

950,quc o golpe com o machado era exatamente o quc mais desaava.No entan―
to,tarnbOrn aqui esほ o surglndo a compreen● o e a resistencia dO publicO― ―embo‐

ra cste ainda tenha uma boa disttncia para percorrer.

4

O sistema de planeiamentO tem outЮ conlito ainda mais fundamental com a
dirnentto ed● tica. Confoェ llle virnos suficientemente, o sisterna depende muito da

organ17ncaO. Fragmentos de infoIIHac6es, cada um deles relaclonado a uma pes―
soa, sao reunidOs para produzir urn resultado quc estt muito alё m da capacidade
de qualquer dos indivFduos constituintes. Mas conquanto isso scia um prOcesso
que se presta admiravelmente ao desenvolvimento tecnol∝ メCO e aOs menos inspi¨

rados nfveis da pesquisa cientFfica, nao se presta a arte.Artistas nao vem em equl_
pes. As malores realizacoes industriais, embora contrariamente ao mito, emergem

de conlissOes. Mas nao as grandes pinturas,esculturas ou´ pecas musicais. O artista

pode ser uma criatura mais social do quc a lenda afil:1la.E notavel quc ele regular―

mente evite, na pratica, O cruel isolamento quc, como ser profundamente criativo,

こde supor quc,em princrp10, deva sofrer. Suas tendencias de umaヽ Лda mais am―

pla saO urn tanto mais alegres quc a de contadores,engenheiros e altos executivos.

Mas, em seu ttabalho, absorve toda a sua tarefa. Nao pode trabalhar em equipe.
Temos aqui uma cxplicacao principal da rtto por quc as altas realizac5es tecnicas

e produivas do sistema de planeiamentO Se achamぬ o regulal:1lente combinadas

conl desenhos banais ou rnesmo ofensivos.

Estando a dimentto esに 饉ca alem dO ttcil alcance do sistema de planciamen―

to,os membros desse sisterna壺 o levados naturalrnente a afi111:ar nao ser ela impor―

tante.Jovens que nao gostam de laim,economistas que n5o gostam de matema饉 ―

ca c homens que nao gOstarn de mulheres manifestaFn preCisamente a mesma ten‐
denda.

Isso, po“ 多In, nao c tudO. O cultivo da diFnentto esに tica concede um novo e
importante papel ao Estado,um papel ao qual o Sstema de planeiamentO,em vir―
tude de suas dificuldades, naO estti relaclonado. Parte desse papel ficou impllcito.

Onde e対ste urn conlito entre as prioridades industriais e as esに ticas,こ ao Estado
que cabe afi111lar a pFiOridade csにtica contra a necessidade industrial. Somente o

Estado pode defender a paisagem contra as linhas de forca,publicitaHos,madeirel―

ros, rnineradores de caⅣ ao e, cm freqiientes ocasiOes,contra seus proprios saltea―

dores de estrada. Somente ele pode instituir que certos padr6cs de consumo― ―o
autom6vei nas areas centrais das cidades modemas C uma proeminente possibilida―
de――sao incOmpat"eis com os obietvOS da comunidade.S6mente o Estado pode
proteger o ttdio c a televisao cOntra dissonancias planeiadas__ou fornecer altema―

ivas que delas esteiam iSentas,E fosse estabeledda a prioridade estCica,c対 gir― se―

ia do Estado que viesse em sua defesa nao,cOmO atualmente,episodicamente c
enl resposta a algum excepcional ultraie aS Sensibilidades esに ticas. Tena que fazO―

lo nollllal e naturalmente,como defensor dos obicivOS em quc as considera96es
de ordem estO饉 ca fossem coerentes e importantes.Tais obietiVOS,Cumpre acrescen―

tar,nao seぬ O aingidos ocaslonalmente,porOm geralmente,um pouco a expensas
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da expansaO industrial, do pr6prio crescirnento econOrnico. Que se precise fazer
uma pausa para afi111lar quc a beleza vale o sacrifrciO de certo aumento no Produ―

to Nacional Bruto revela qu5o efetivamente nossas crencas se adaptaram as neces_
sidades do sistema de planeiamentO.

5

Mas o papel do Estado na dirnensaO estё tica nao O meramente protetor;O tam―

bOm afinnativo Conquanto a arte seia uma expresぬ o da personalidade individuat

irnportantes ramos da arte podem apenas lorescer dentrO de uma estrutura de or―
dem Esta deve ser fomecida pelo Estado. Especificamente,a pintura, a escultura c
a musica,mesmo dtuadas fora do ambitO dO sistema de planaament。 ,sacm― se ra―

zoavelrnente bem com O pa廿 ocrn10 quc ele fomece. Ha necessidade de instucao
para a apreciacao e O desfrute.(Em haI11lonia com o espFrito do sistema,isto C con―

siderado urn cmprego muito inferior dos fundos educacionais do quc a sua dedica―

caO a ciencia, a matematica c a engenharia.)Mas, COnquanto haia muita coisa nis―
so quc o Estado possa fazer a guisa dc estrmu10,scu papei nao O decisivo.3

No caso da arquitetura e do desenho urbanO e de ambiente,sua funcao ё dc_
cisiva.A arte ё uma manifestacao da Ordem e C a primeira baixa da desordem.Flo―
renca, Sevlha, Bloomsbury c Georgetown sao belas porque cada parte delas esta
ern relacao Ordenada com o todo. A rodovia comercial rnodema, a orla espraiada
de qualqucr cidade,a cstrada que vai de qualquer aeroporto para a cidade saO hOr_
rendas porquc nenhuma parte delas esta enl relacao com um desenho malor. Essa
ordem raramente ou jamais O aingida pelll‖ sdvamente;tem sempre quc ser im―
posta pelo Estado ou pela pressao social.

A boa arquitetura tambOm quase n5o tenl significado a rnenos quc estaa situa_

da dentrO de uma cstrutura coerentc O Tai Mahal perderia muita coisa de sua ma―
jestosa elegancia se fOsse rodeado de modernOs postos de gasolina. Esta tem sido

a sorte de alguns imponentes edifrc10s mOdernos. A Paris do sOculo XIX deve sua
cxcelencia naO aO brilho dos edifFcios individuais, po蒸 ,rn a coeroncia do desenhO
geral.

Mais ainda, ha muita arquitetura da qual o Estado deve ser sempre o patroci―

nador. Ele C a fonte natural de belos edifrc10s,interessantes rnonumentos,jardins e

fontes agradaveis, grandes、 ■stas, lmponentes pracas, torres elevadas e ricas facha‐

das.Somente depois quc as na96es se tomaram muito ricas e o sistema de planeia‐
mento identificou o crescirnento econOrnico com a宙 da O que deixamOs de supor
quc esse patrocrniO seia uma funcao pr6pria do Governo [)iz― se muito comumen―
te que nao se pOde dar ao luxo de prOporciona-lo

6

Seria tollce insistir que o(3ovemo dos Estados Unidos― ―o muniCipal, o esta―

dual ou O federal―-O um bom guardiao dOs ObletivOS CSに ticos.(Ds pollticos po―

denl muitO benl ter uma inclinacao especial para banalidades. Aqueles que nao as
aconselham por preferencia pessoal pensarao que sao necessarias cOmo concessao
ao gosto popular Embora o mundo tenha uma divida maior para com a arquitetu―

3 Tambをm nesse aspecto houve progressos desde as pimeiras ed195es deste livro Nos tttlmos anos, o Govemo dos
Estados Unidos comecou a patroctnar as artes,de maneira modesta,mas signilcatlva Tambё m a quesぬ o da teleusa。
estataltem rnerecido alguma mOvimentacao
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ra piblica do que para com a arquitetura particular, ele, cntretanto, deve mais ao
gosto de dOspotas de talento―― 》伍ノahan,c6gmo e Lorenzo,Pedro O Grande,
Lurs XIv_dO quc aos democratas.E uma parte das raあ es contra o patrocin10"_
blico dos obicivoS estё icos pelos Govemos democぬ icos modernos estarem eles
fortemente inclinados a favor do quc O nlim

Nao se pOde cOntestar isso. E quc, para deterrninar as prioridades esttticas e

fomecer o arcabouco especial para o esfo4o artistico, nao ha Outra altemativa sc‐

nao o Estado. Aqueles que dizem quc, ern consequencia de suas falhas, o Estado
deve renunciar a toda preocupacao cOm a arte raCitam as priondades artisticas e
tornam― se defensores da desordem ambiente.              ´

Mesmo quando o Estado exerce urn con廿 olc artisticamente imperfeito sobre o

ambiente, o resultado C melhor do que se naO ha cOn廿 Ole algum. No fim da dOca―

da de 20 e come9o da de 30, os planaadores e arquitetos de Washington, D. C.,
lirnparanl toda uma area cntre as avenidas Pcnnsylvania e Constitution para cOns―
truir nelas um vasto bloco de cdificios denorninado ``Tnangulo Federal''.(D Trian―
gulo O desuturdO de imaginacaO,sem orignalidade e pretensloso.Os artistas mui

acertadamente o condenaram. Mas ё muito melhor que os prOdlos, qual uma sこ rie

de remendOs,quc ele substitulu.Em sua coesao geral passou a ser adrniradO em
comparacao cOrn aquelas partes da cidadc onde n5o se fez um trabalho igual.

E podc― se esperar quc o Estado aia melhOr em apolo da dirnensao estotica
no futuro do que no passado modemo, pois reconhecer― sc-6 quc isso C alta res―

ponsablidade piblica. Aqulo que so faz como lembranca tardia raramente sal
bem.Pode―sc esperar algo melhor quando a tarefa O vista como importante, n5o
marglnal, para a vida. Vale a pena esperar quc a classe educaclonal e cientrfica, a

medida que cresca em poder, encorale e reforce os padめ es estOticos mais c対 gen―

tes.Nada luStificaria rnais sua intrusaO na vlda piblica.

7

Durante muitos anos,os politicos quc completavam um mandato e prOcura―
vam recleger―se consideravarn, numa medida de scu merecirnento, se seu distrito
estava prosperando mas dO quc quando comecaram.黎 estaVa,c o fu■ o nao era
palpavet cOnSideravarn― se ter bOm direito a reeleicao. E uma prova cm que sena
difrci fracassar mesmo o mais insignificante cstadista. Todos eles, os intehgentes e

estipidos, dillgentes ou oclosos, SaO levadOs por uma corrente de producao au_
mentada que,via de regra,nada deve a scus esfor9os.

A dimensao esにtica introduz um novo teste,um teste muito mais forte.Signifi―

ca quc os prefeitos que tellllinam urn rnandato na prefeitura,os govemadores na capi―

tal do Estado,os presidentes na Casa Branca,os primeiros― ministros em Downing
Strect 10, serao indagados se deixararn sua cidade, cstado ou paFs mais belos quc

antes. Esse teste naO sera assirnぬo facil. Nenhum deles, neste sOculo,passana nc_

le. Esse fracasso universal ё mais outra razao para insistir na falta de imponancia

da dirnensaO estctica. NinguCm gosta de um exame em que estti certo de que sera
reprovado. Mas muito mais quc o teste da producaO, que ё demasiado facil,O tes_

te da realizacao esに tica sera aquele quc uma comunidade prOgressista um dia apli―

cara.4

4 NO terceiro volume desta"ne,Ecο nο mics ond the Pυ blic Pυ posc(BostOn,HoughtOn Mifnin,1973),trato novamen―
te da questaO artistlca e procuro situa― la mais inteiramente no contexto maior dos Jstemas de planelamento e de mer
cado
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As Lacunas do PIαnttamentO

O espiritO do sistema de planeiamentO CSta no us0 0rdenado quc faz dO capi―
tal e da tecnologia. Isso torna― se possivel, conforme tivemos ens● o de Ver, substi―

tuindo― se largamente o mercado pelo planaamento. As nottveis realizacoes do sis_
tema de planeiamentO SaO tOdas resultados de tal plangamenl。 ; naO haveria vOos
aos planetas e nao muitOs a Los Angeles se o surgirncnto dos vercu10s necessariOs

dcpendesse de incentivos do mercado (D mesm0 0 verdadeirO no tocante a ou―
tros servi9os,confOrtos e obetOS do sistema de planciamentO,desde as cOmunica―

90es telefOnicas atl os Chevrolcts e dentifrrciOs. Em todos os casos e対 stem cuida―

dosas prOle95CS de producao; cuidadoso contrOle de preco; cuidadosas medidas
para que as proic96es de producao seiam validadas no malor grau possrvel pela

reagaO dO cOnsurnidor; e medidas cuidadosas para quc os elementos necessariOs a
producao __ maO_dc_Obra, cOmponentes, maquinaria ―― estaam disponiveis nas
quantidades necessarias aos precos previstos, no tempo certo. Deixar esses assun―

tos para o mercado seria considerado por aqucles que sc acham dirctamente envol―

宙dos cOm0 0 equivalente de dcixa los cOnfiados a sOrte.

Contudo, confollHe vimos, o mito do sistema C completamente diferente. Ele
afi111la, c um grandc e dispendloso esfoκ o educacional, cmbora naO bem sucedi―
do universalrnente, ensina, que se deve atribuir todo crodito aO mercado, quc c a
forca do poder transcendente.S6o mercado motiva c controla o desempenho. H6
agn6sticos que nao depOsitam confianca ern Deus, mas uma fё  mais prOfunda de―
posita confianca no rnercado.Erra a comunidade quc assirn naO prOceder.

E対ste uma irnplausiblidade inerente a essa fO, a parte a irnpossibilidade de

conciha―la corn a funcaO dO sistema de planaamento.Em todos Os Outros aspectos
da organizacao comerciat diz― Se que dominaram as aitudes prOfundamente racio―
nais e dete11linistas.A fё e a esperanca deixa― se o minimo possivel.Acontece,po―
rOm,que no ponto fundamental e decisivo,onde sao tomadas as grandes e impor―
tantes decisocs sobre o quc, quanto c a que preco se deve produzir, presume― sc
quc sc abdiquc em favor da magia impessoal do mercado. Isso O improvavel e tam_

bёm errado,rnas ainda assirn exige― se essa crenca.

Urna consequOncia ё a grande quantidade de desconforto fisico. C)sistema de
planaamento desempenha suas tarefas com competencia tocnica. Essa O a razao
por que procura fazer da prOducao competente de bens o inicO prop6sito social e

O unicO teste de desempenho social. Contudo,por vanas raz6es,o sisterna de pla―

257
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neiamentO nao executa todas as tarefas necessarias. Como ha presuncaO de quc
funciona enl resposta ao mercado,ao invOs de fazO-lo por meio de seus insせ umen―
tos para o planaamento da oferta e demanda, presume― se naturalrnenセ  quc O
mercado tambOm Opere suas maravilhas nao planeiadas Onde Os instrumentos do
sistema de planeiamento nao predOminam

Numa area muito grande fora do sistema de planeiamentO― ―o mundo do pe―
queno empresano varaiSta, da oficina de consertos, dos artrfices, dOs barbeirOs,

dos hOrticultores, dos corretores de apostas― ― o mercado opera adequadamente
ou bem. O desempenho geralrnente inferior de tais servicos Ou a ausencia deles
constitui uma das notaveis caracterrsticas das econonlias plenamente planaadas da

EurOpa onental. Mas tarnbOm existem produtos e serv19os,alguns deles da mais al―

ta conveniOncia ou necessidade,que n5o podern ser criados pelo mercado.A socic―
dade roconhece o fracasso do mercado nessas areas Mas como geralrncnte se prc―
sume ser o ttercado unl sucesso,considera― sc quc o planaamento nessas areas sc_

,a anOrlnal. E ele abordado desanirnadamente e com a sensacao de nao estar sen―
do fiel aos princrp10s.Nem sao tOdOs os requisitos do planeiamento efetivO identifi―

cadOs e fornecidos Consequentemente, essas tarefas, para desconfOrto dO pibh―
cO,saO mal desempenhadas Se se reconhecesse quc elas exigem planaamento, c
no contexto de uma ccononlla amplamente planaada ficam sem ser planeiadas,
naO haveHa hesitacao nem desculpa no uso de todos os instrumentos necessanos
ao planaamento O desempenho sena muitO melhor.

Essas abstracoes podem ser concretizadas com exemplos cspecricos

2

O caso claro O o dos transportes de superfrcic urbanos c interurbanOs das pes―
soas. Este, cvidencia―sc ern retrospecto, c対 giria quc houvessc uma companhia, is―

to O, urn instrumento de planciamentO quc abrangessc as cidades de toda uma re―
giaO, inclusive as linhas ontre elas. Os sistemas locais ter― se―iam entao desenv。 1宙―

do em relac5o ao sistema intermunicipal e inter― regional iuntamente com o uso
COniuntO de direitos de passagem,terrninais c outtas de宙 das facilidades.A perspec―

tiva de crescirnento do sistema todo tena sidO praetada de maneira sistem6tica c
ordenada luntamente com os investimentos necessariOs nas vanas partes e nos va―
rios estagiOs. uma unidade de planaamento de tal lnagnitude e poder seria em
grande parte independente de inluOncias e press6es iocais no tocante ao estabele―

cirnento dos prc9os de passagens. Em outras palavras, os pre9os ficarianl inteira―

mente ou em grande parte sob o conttole do planeiamento. Poderia ter enfrentado
com sucesso a indistria de autom6veis e as companhias aOreas gerenciando, isto
O, promovendo a demanda de scus se口υicos Poderia ter enfrentado conl sucesso a

indistria automobilistica c os usudHos das rodovias na obtencao dO necessariO fi_

nanciamento publicO para suas facllidades; se os custos e riscos fossem demasiado
grandes para serem arcados por ela,poderia alegar necessidade nlllitar como o fize―

rarn a industria automobilttica c os usuariOs das rOdovias no caso do sistema rodo―

宙ariO interestadual.Apoiando― se ainda mais na doutrina de necessidade nlllitar,po―

dena ter prOcuradO cOnseguir do Estado o financiamento de seu desenvolvimento
にcnico.A necessidade de movimentacao mais rapida de trOpas na superfrcie podc_
ria tomar―se especialrnente convincente. Isso a teria colocado mais pr6xirna de
uma paridade com as companhias aё reas, que nos ■ltimos trinta anos receberam
subsrdiOs no montante de muitos blhOes de d61ares na folllla de desenv01vimento
mllitar para a宙 6es(em iltima andlisc usados como vercu10s de passageiros)e no
desenv01vimento c instalacaO de facilidades de navegacao. A unidade de planaa―
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mento,na presuncao dc OxitO,teria tido nos pr6prios ganhos fontes internas de ca―
pital. Isso a teria iscntado de interferencias mesquinhas de governos locais Ou dc

outras fontes de fundOs. Teria podido tomar suas pr6prias decisocs sobre cresci
mento e inovacOcs e procurado medir scu exitO atravこ s de scu virtuosismo a csse

respeito.Seu tarnanho e capacidade de promover rnudancas tOcnicas,inclusive au―
tomacao, a tenam cO10cado num nivel de negociar com os sindicatos. Nao menOs
irnportante, tal unidade teria tido uma tecnocstrutura desenvolvida, na qual a deci―

saO de grupOs teria substiturdO as fantasias da competencia individual.

Nada disso aconteceu Os sistemas de transitO 10cais desenvOlverarn― se sob os

ausprc10s pabhcos e privados e suieitOS a inluencias e regulamentOs da polltica lo―

cal As ferrovias, sob um diferente sistema de regulamentos, seguiram seu pr6prio
padraO de desenvolvirnento um、 tanto especial.l Cada parte forneccu uma fracao

dos servicOS tOtais de transportes local e regionalrnente; consequentemente, nenhu―
ma pOde planaar o servico todo. Nenhuma teve apreciavel autOridade sobre pre―

cos, uso de sen19o, fomecirnento de capital ou de m5o― dc― obra Nenhuma teve
uma tecnoestl■ ltura desenv01vida. Numa indisma quc exigia planelamento, nao sc
achava acessivei nenhum dos requisitos de desempenho planelado. Nao ё de sur_

preender que os resultados saam singularrnente ruins

3

Embora nenhum paralelo saa exato,。 interessante observar o desenvolvirnen―

to diferente quc se deu com o servico telefOnico Este utilizou― se de uma antiga for―

ma de comunicacao ele廿 6nica. Como no caso das ferrovias e transitO urbano, a
tecnologia alternativa foi subsidiada macicamente pelo Governo federal para fins
rnilitares. Mas na indistria telefOnica, uma companhia gigante possura uma autOri―

dade de planaamento coordenada corn toda a tarefa Ela abranga tant0 0 ser′ 19o

local comO interurbano. Tinha recursos para o desenvolvirnento tOcnico competiti―
vo c tarnbё m para buscar apolo 9overnamental para desenvolvirnentos cm quc,co―
mo geralrnente l o caso, cles podern ser iuStificados para aplicacao militar A esca―

la da A.T. &T. concedeu-lhe substancial autoridade sobre as tarifas, ela pOde en―

trar ativamente no conttole da demanda de seus servicos; pOde contrOlar a oferta
de capital; o tamanho, combinado com o progresso tecno16gico, perrnitiu-lhe pla―

naar suas necessidades・ de maO_de_obra, mante_las dentro do fornecirnento previs―

to e conservar autoridade sobre sua forca de trabalho

Fosse o servico telefOnico local fomecido por uma ou mais companhias ern ca―

da cidade,vila ou lugareio;fOSSem todas as tarifas suicitaS a regulamentos c inluOn―

cias locais; fosse todo serv19o interurbano fornecido por inimeras companhias se―
paradas, apenas vagamente coordenadas com o servlco 10Cal; tivessc ha宙 do pou―

ca ou nenhuma pesquisa ou desenvolvirnento tOcnico ern todas as partes do siste―
ma; dependessem as unidades locais fortemente de autoridade externa― ―governo

l A maiona das ferrOvlas norte― amerlcanas teve um padrう o de desenvolνimento diferente do das irmas de idOntlco ta―

manho no sistema de planelamento N5。 h`uma tecnoestutura igualmente desenvol宙 dai na maiona de sua hist6na

nao hOuve identlca dlnamica"cnicai n5o houve idOntca capacidade para assumir o controle de precos, da demanda
de sewicOs,dO fOrnecimento de mao― de_Obra e capital e dos demais requisitos do planelamento bem sucedldo Os re―
gulamentos, as proibic6es de fusOes e a diversiflcacao de atlvidades e uma tradicaO de rOtlna, c uma administrac5o al‐

tamente ntualizada de uma aspiracaO e cOmpetOncia tё cnica infenores,constltuiram,todos eles, fatores pimordiais No

」apa。 , na Franca, no Canadd e em outos paises onde houve um s6 sistema nacional ou um ou dois sistemas doml―
nantes, a industna teve malor controle sobre os requisitos de seu planelamento, e seu desempenho comparatvo e va‐
lor de sobrevlvencia fOram muito melhores Tardla e desanimadamente com o Conrail e a Amtrak__ambas conces
s6es acanhadas a inevltabilidade do planelamento― ―, deu―se agora um passo na direc5o do curso adequadO e,de fa―

to,inico poss待 el
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municipal ou bancos locais__para a obtencao de capitat e naO hOuvesse prO宙 sao

賞Wi砦鞘 職蓋島淵熙淑:乱譜℃織1器」霊
do quc nao se pode duⅥ dar__e deⅥdO

naO a uma reac5o inconsciente a um rnercado livre,porOm a subOrdinacao do mer_
cado,em todos os pontos,a um planeiamento amplo.

Nos●ltimos anos,atravOs do apoio ao desenvolvirnentoに cnico no transitO ur_
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lm tipicas do planeiamentO indedso que
presume serem elas a cxcecao em vez dc a regra. C)caminho plausivel,que renete

a regra,seria constituir uma companhia autOnoma com amplo capital para atender
atodo o mO宙 mento de transporte de massa,de superfrcie,nOs Estados Unidos(di―
gamos)a leste dOs Apalaches.A companhia teria direito de ttavessia sobre as ferro―

vias e pleno controle sobre outras facilidades.Tcria ampla latitude para estabelecer

as tanfas e prOmover sua u饉 1lzacao.InOvac5es tecno16gicas macicas senam esimu―

朧 ∫ ピ麗 競 l['」:盤 1冨 Ъ ∬ 憮 ξttiXslw普 ゝ:鰍 露 #
bana c interurbana de pessOas pudesse continuar a ser possivel, c com elementos
de confOrto e rapidez.3

4

o廿ansitO urbano e interurbano ё uma das mais vlsiveis e dramaticas iacunas
dO planeiamentO,mas naO o a mais importante.As mais penosas conseqtiencias
em admitir a competencia dO mercado se constatam nas moradias suburbanas e
no desenvolvimento de im6veis comerciais e de outras propriedades.

Nas favelas, ha muitO se reconhece, nao ha resposta de mercado socialrnente

`●

1.Os aluguOis,em parte por causa da dに manda de espaco limitado,tendem a si―
tuar― se no mais alto nfvel que o ttafego pode suportar.Estando no rndxirno,nao se_
rao mais elevados sc a propriedade for substituFda,rnelhorada ou mesmo decente―
mente manida.A medida mais lucraiva ё minimizar os gastos e,onde for pOssivel,
colocar rnais pessoas dentro.

O desenvoivimento comercial urbano reage ao mercado,cOmo tambё m a
malor opoHunidade de ganhos para o propric僣五o individual. IssO frequenternente
naO esti em ha111lonia com as rnelhores oportunidades econOmicas para a comunl‐
dade; urn matadouro lucrativo tera um efeito mais que contabalancador sObre os
lucros de unl ``shoppinc center'' adiacente Ou sobre os aluguOis de um b10cO de
apartamentos tambOm adiacente.E as melhores opottinidades comerciais,a fei_

95o das estufas verticais na modema Manhattan, serao quase sempre esteticamen―
te inferiores ou ofensivas.Somente como ato de caridade se deixard espa90 aberto
para os pedestres.

A reacaO dO mercado residencial suburbano O tarnbOm freqtientemente per―
versa. Nada se pode vender 15o barato quanto uma casa que nao tern instala95es
de esgOtO, coleta de lixo, protecao p01icial e escolas. Uma casa isolada sem esses

2 comO demonsh゛o parClal desse ponto,sugenu se quc,na au∞ nda de tansmmぬ 。autOm6tca de chamadas,sena
necess6● o apro対 madamente a for∽ de trabalho feminina inteira do paお para cuidar do trafegO cOrrente(posto que es―

靴iT鷹翻器乱篇庶辮ξξ棚蹴De“e¨ e出9&s anセ五oκs dett llvro,セ m ttdo um ttmenb
nessa dlrecao Detxei como estava a sug“ 撼o“ glnal
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confortos preiudiCaぬ 0-somente a si pお pna.uma comunidade comヽ tais casas e in_

cestuosamente ofensivao O tipo classicO contemporaneO c a faixa de casas que es饉
passando a hgar todos os centros urbanos nos Estados Uhidos. Este l o padrao de

desenvolvimento que o rnercado encorala.

Reconhecem― se essas deficiencias. Presume― se, po“,m, serem fracassos isola―

dos da parte do mercado.Conseqtientemente,o corretivo O o plano improvisado
fomeddo por autoridades imobiliarias fracamente inanciadas, de lirnitado poder e
autonomia;por c6digos de consmcao c habita゛ o que pЮ curam fottar um com―
portamento menos lucrauvo,pottm mat deseia、 εl sOcialmente;por regulamentOs
de zoneamento que procuram negar aos propriebrios das terras o que lhes parece
seu direito nollllal ao melhor retomo;e por subsFdios para contrabalancar as vanta―
gens inanceiras de ma utlizagiO e pЮ mover novo desenvolvimento.Ou,como
tarnbem acontece, nada se faz e suportam― se conseqtiOndas adversas na crenca
ou esperanca de quc as rea∞es dO mercado,mesmo que seiam m6s na ocasiao,
acabern tomando― se benignas.

O remOdio apresenta duas medidas: a primeira O rninirnizar ou neutalizar as
inluOncias adversas do mercado;a segunda,desenvolver uma autondade de pla_
nCiamentO de poder adequado.Somente um grande e amplo planeiamentO redimi―
ぬ e tomaぬ habittveis a ddade modema e suas adiacOnCias.

Como o foco das forcas do mercado O o retorno e os ganhos de capital oriun―
do da terra, essa solucaO significa que deve haver aquis190es pablicas sernpre quc

as inluencias dO mercado sciam palpavelmente adversas. O planeiamento, que
sob a administracao urbana e metropolitana lamaiS Se“ intenso,naO te“ que lutar

em cada deci壺 o com as resisttncias do mercado.Aqueles que ttm interesses em
terras mal uulizadas pЮ vaveimente nao acOlheぬ o esse remediO,mas no im con―
vencer― se―ao de que nao ha outrO.

O insttumento certo para a aquisicaO e administracao de terras urbanas c uma
autoridade forte de planciamentO, habitacao e desenvolvimento. E, nao menOs
quc a fabricacao de autOm6veis ou a colonizacao da Lua,cla exigira a escala,a au―

tononlla financeira, o controle sobre precos c a opottnidade para desenvolver
uma tecnoestmtura,os quais sao os requisitos do planeiamentO efetvo.

Esse remedio tambё m tem um pre9o.Apenas os politicos liberais,OVens quc
ぬo eleitos pela primeira vez O que irnaginam poder haver ganhos sociais sem cus―
to.Embora o dinheiЮ seia impOrtante一 como em outras areas dO sistema de pla―
neiamentO_― o poder e a organizacao壺O quase igualmente importantes.E,tam―
bOm como ocorre nas outras areas,Os individuos ttm que render― se aos obieivos
da organizacao. E assim quc o planciamento,a semelhanca do sistema de plancia―
mento em geral, desempenha suas tarefas. C)criador de cavalos e o fabricante de
charretes estavam mu■o menos suieitOS a organiza95o que os fundonarios da Ge―
neral Motors,Eram tambOm consideravelmente menos bem sucedidos em impor
seus valores a seus fregueses. Eram,entretanto,menos eficientes na locom∝ 50 de
pessoas.A penosa hberdade das favelas ё a contrapartida do individualismo do fa‐

bricante de charretes.

5

Encarando toda a econornia enl tell.os puramenteに cnicos,nao se pOde pre―

sumir uma supenondade natural quer paね o mercado quer para o planeiamentO.
Em alguns lugares,as rea95es do mercado ainda servem.Nao se pOde,poκ m,
confiar nessas reac6es em areas muito grandes; o mercado tern que ceder a um
planeiamentO de oferta e pЮ cura mais ou menos amplo,para que o desempenho
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n5o scia mediOCre e talvez aterrador.A conservacaO dOs recursos naturais,o descn―

vol宙 rnento de recrea96es ao ar livre, o relorestarnento na parte oriental dos Esta―

dos Unidos e,com malor urgOncia,as industrias da area de saide consitucm,to‐
dos, mais outros exemplos. O errO esta cm bascar a acao em generalizac6es. N5o
ha presuncaO natural ern favor do mercado;dado o crescirnento do sistema de pla―

naament。 ,a presuncao O,se ё quc e対ste,o inverso.Apoiar― se no mercado,Onde
o planeiamentO ё realrnente necessario,こ atrair sCrias dificuldades.

Para ver esses problemas como eles ぬo e対ge^se mais uma vez uma nftida
ruptura com a cconomia cstabelecida. Esta c a soberania do cOnsurnidor dao alta
sancaO a qualquer coisa quc o sistema produz. Se a mescla de bens de qualquer
ocasiao parece insatisfat6na, a soberania do consumidor sustenta muito sirnples―
mente quc isso renete a vontade dorninante dele.A tendOncia da economia O para
um equlllb五 o da satisfacao maxirnizada do consunlidor. A pessoa que desaprova
esse resultado estt prOcurando, naO demOcraticamente, porOm a mOda da clite,
substituir o gosto da maloria pelo seu. Em cOnsequencia de um belo cxercttDio de
confusao intelectual, de resto plenamente confi111lada pelos livros― texto, essa pes―

sOa naO recOnhece o direito soberano de o consurnidor nao satisfazer― se com suas
condi96es de mOradia ou com Os scM9oS de sa`de.Mas se se presume a seqiien_
cia re宙sta,a mescla de bens que es6o sendo prOduzidos serd a cxpressao dO relati―
vo poder e competencia do consumidor. Se parece haver demasiado nimerO de
autom6veis e deficiente sc口Л90 de ligacOcs ferroviarias inteIInunicipais ou de ttansi―
tO rapidO urbano,plausivelrnente isso sera conseqtiencia dO poder superior de pla―

ngar e persuadir da indistria autornoblttica.A soberania do consurnidor,questio―

nando acerca do namerO demasiado de autom6veis, das muito poucas casas, uma
interfettncia de elite e nada demOcratica na cscolha dos consumidores,exclui qucs‐

t6es sobre o poder da indistria automobilrstica de impor sua preferencia sobre o
piblico.Isso,corn efeito,こ o resultado da teoria cconOmica c対 stente e dd alta san―

95o moral e cientrfica a indiferenga social.
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Dα Lαbura

N5o melamentem,amigos,
Jamais rne pranteiem,
Pois nao vou fazer rnais nada

Para todo o sempre.

Epita10 tradicional de uma empregada domosica inglesa

Ha muitO tempo o sistema de plangamento faz uma promessa um tanto cx―
廿aordinaria a seus participantes, qual a de se vir a ter oportunidade de gozar de

muito malor lazer.A semana c o ano de ttabalho seraO radicalrncnte reduzidos Ha―

vera muitO mais tempo livre. Durante o ultimO quarto de sOculo,uma reputacao de
ai宙 dade mental a10m do alcance da generalidade dos esprntOs fOi muito facilmen―
te atingida pela especulacao de cOmo o homem,quando chegar esse dia,cmprega―
ra O quc invariavelrnente sc chama de seu lazer recOrn― descoberto. Concorda― sc

quc a quest5o merece o mais atento exame. Havera pengos graves, cmbora nada
cspecfficos, para os quais todos devemos nos preparar. I)urante os iltimos trinta
anos,a scmana mё dia de trabalho na indistria pellllaneceu quase constante.A sc―

mana norinal de trabalho declinou,rnas isso fol equilibrado por rnalor demanda de

horas extraordinarias de trabalho e pela disposicao cOnsequente de fOrneco las.1

“()s norte― americanos adultos empregados nao tiveram ganho lfquido em seu tempo
de lazer em mnta anos――desde o lm da Sesunda(3uerra Mundial''2

Durante esse perfodo, amこ dia de ganhos semanais, austada para os aumentos de
precos(mas Sem se condderarem os impostos),aumentOu em cerca de 50%3 Pe―
las provas, conclui―sc quc, a medida quc a renda sobe, o homem procura obter
mais renda,mas naO descia maiS lazer.

A no9ao de uma nova era de lazer grandemente cxpandido O, na realidade,

l Em 1941,a semana mёdia de trabalho na indistna foi de 40,6 horas:em 1973,fol de 40,7 horasi em 1976,de 40,1
horas Econο mic Repο 7t or thc President,1962p2381 Ecο nοmic Repo"orthe P“ sident,1977p226
2 0wEN,」 ohn D ``Workweeks and Leisure:An Analysis of Trends,1948-1975" Departamento do Trabalho dos Esta―
dos Unidos,Bureau de Estatistlcas do Trabalho ln:Monthiノ Lαbor Reυ i●ω v 99,n° 8,agosto de 1976 p 3
3 Ecο nomic Repo"orthe P“sident,1977p227
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um tema de conversa convenclonal.Nem senえ

“

por muito tempo para ttansmiur
uma impressao de宙 saO sOcial.A tendencia do sistema econOmico modemo naO
se volta para essa direcao.

Espedicamente,nos primeiros esttgios do sistema de planeiamento,a labuta
era mon6tona,repetiva c iScamente penosa.Era tambё m muit0 10nga.Duras
sentencas de prisao instituiarn a pena de trabalhos foκ ados. O ccu cra, acirna de
撻do, um lugar de repouso etemo. Fヽ 10 ser dominado pela intervengaO esclarecida
dc(entre Outros)Warren Gamaliel Harding,a indistria do a9o nos Estados Unidos
trabalhava 12 horas pOr dia,numa semana de 84 horas.Nao ha宙 a fenadOs;nas ci―

dades do a9o todos os dias eram iguais.Quando o tumo mudava,um hOmem tra―
balhava 24 horas; comO recompensa, tinha 24 horas de folga quinze dias depois.
C)controle das necessidades estava ainda em sua infancia,c o operario sidemrgico
――sem radio Ou tele宙 s5o c quase sempre analfabeto,com suas necessidades rnani―
festadas pelo apetite e chma friO__estava bem longe de alcan96-lo.Tao importan―
te,pois,como ganhar mais dinheiro,c talvez atO mesmo mais importante,era ga―
nha_10 cOnl lnenos horas daquela cruel labuta. Os homens tabalhavam para satis‐
fazer um minirno, para 宙ver. IDesde en盗 o, poucos que n5o trabalhavam supu‐
nham quc a reducao prOgressiva nas horas de trabalho s6 poderia ser o objetivo
pHmacial dos trabalhadores persistentes.

Fora do sisterna de planeiamentO, COmo nos setores do algodaO e de legu‐
mes, o trabalho ainda pode ser arduo e tedioso. Mas dentro dele,embOra sempre
haia eXCec6es, O improvavel quc O trabalho seia penoso, podendo ato ser agradd‐

霜 btttλ 認 脳『 ∬ 鵬 脳

a denお d° podα hunmenセ d∝envd―
Ele tambOm estt suiCitO a sequencia revis―

ta・ Assim,onde seu precursor nas cidades do aco trabalhava paraメ ver,ele traba‐

lha para satisfazer suas necessidades constanternente aumentadas. E6b宙 o o resul―

tado.Com trabalho mais agradavel e necessidades aumentadas,o homem tem
mais probabilidade de escolher rnais trabalho do que mais lazer.

A medida que nos movimentamos no intenor e para cima da tecnOestmtura,
vemos quc os homens cada vez mais exercem a opcao de mais trabalho e mais
renda. E alguns se orgulham com o ilinlitado e competitivo comprometimento com
a labuta,uma labuta que,nos niveis mais altos,pode ultrapassar fadimente aに
mesmo as possibilidades mais imaginosas de aquisic5o c utilizacao de bens e sc口 Л―

90S・

2

Seguc― se que defender menos trabalho e mais lazer,como obietVO natural do
homem industrial,O interpretar mal o caねter do sistema de planeiamento.Nao ha
raz5o intrinseca por quc o trabalho deva ser rnais desagradavel dO que O n5o traba‐

lhar.Dirigir o painel que regula os mo宙 mentos das barras de metal atravOs de uma
usina sidemrgica pode ser 6o agradavel cOmo pellllanecer iuntO a uma compa‐
nheira tagarela. Insistir em mais iazer sera um exercFcio sctt valor enquanto o siste―

ma de planeiamento tiver capacidade de persuadir seus elementos de quc os bens
壺o lnais importantes.Os homens valorizarao o lazer mais quc o trabalho sOmente
quando descobHrem que o uso que fazem do primeiro O mais interessante ou mais

compensador que o do segundo,ou quando se emanciparem do controle de suas
necessidades, ou ambas as coisas.()lazer nao ё deseiadO por si, mas tao_sOmente
quando e対 stem prO― requisitos.

Os dois prOp6sitos― ―o cultivo de interesses que sciam altemativa atracnte no
tocante ao trabalho c a ma10r ou menor emancipacao do cOntrOle da demanda― ―
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s5o ambos, ё razo6vel presumir, resultado da educacaO. Aos hOmens de substan―
ciais realizag6es mentais geralrnente nao tern faltado melos interessantes de empre―

gar o tempo a parte a labuta. E parece provavel que eles seraO a190 menOs suscetr―

veis ao controle da demanda.C)esprritO da classe educaclonal e cientrfica c esclare―

cedor nesse sentido. Especialrnente em suas ordens mais elevadas, a comunidade
acadernica ostensivamente resiste ao controle da demanda c insiste em malor isen―

caO em relacao a um cOmprometimento follllal corn o trabalho.Uma atencao ex―
cessiva a bens O considerada gauche, um Volkswagem antigo, rOupas descuidadas
e surradas, uma moblla comunl, porё m sobremodo confoHttvet entretenirnentos
planeiados,宙agens sem luxo,uma resisttncia a Tv em cores bem explicada,c mu―
lheres vesidas de maneira simples s5o fontes de disincao.O prestrgio academic。
acha―se associado a um rnfnirno dc ensinO forrnat tud0 0 quc ultrapasse 6 ou 9 ho―
ras de trabalho semanal representa grave restricao a liberdade acadOrnica. FOrias

longas, anos de licenca c outras faltas por licenca saO direitos estabelecidos. Presu―

mc― se quc todo esse tempo capacite o indivrduo a cultivar interesses naO atendidos
por suas horas de ttabalho forrnal. Do mesmo modo quc o capitalista de uma era

anterior se julgava merecedor da homenagem da comunidade por direito natural
ou atO divino, assirn os acirna citados pri宙 11gios saO cOnsiderados pela comunida―

de acadenlica cOmo apropnadamente dela.Apenas homens cuia mente estt prepa―
rada para reacoes igualmente inas podenam e対gir essa protecao da rOuna c em_
prega_la bem. E possivel, no entanto, que nao saa assim. Mais provavelinente, 0

apenas um dos benefrcios rnarginais da educacaO e da conseqtiente oportunidade.

A maloria das pessoas acreditara quc a ma10r emancipacao possivel do indivr‐

duo relativamente ao controle ao qual ele estti suieitO, na0 0bstante o custo consi―

deravel quc isso possa representar para o sistema de planeiamento,こ um obetiVO
digno. E seguc― se quc a malor chance para conseguir essa emanё ipa95o repousa

na educacao. Esta, por sua vez, cxige que a classe educacional e cientFfica tenha

uma 宙sao clara tanto de seus poderes c6mo de suas responsabllldades. Tratarei
desses assuntos nos dois pr6xirnos capitulos.Adicionalrnente,c como quesEo mui―
tO pratica,ha necessidade de uma sё rie muito malor de opc6es para a pessoa,indi―

vidualrnente, no sistema de planeiamento. Isso perinitira quc aqucles capazes de
emancipar―sc o facam. Essa oportunidade de cscolha cntre o trabalho e suas alter―
nativas,n5o o lazer per sc, こa necessidade imediata. E algo em que poderiam em―
penhar―sc as energias residuais dos sindicatos.

3

Poucas sao as cOisas que se adaptarn mais plenamente a cOnveniencia c aos
valores do sistema de planaamento do quc os arranios a quc a forca de trabalho
esM suieita. Presume― sc que todo homem deva ter um ndmero padrao dc hOras
de trabalho por semana.Aqueles que deseiarem trabalhar horas extraordinanas po―
deぬo fazO-lo; nenhum podeね trabalhar menos.Comumente as negociac6es vi―
sarn rnalor renda ou scu equivalente. Se se prOcura mais l年 er__por exemp10,fσ ―

rias remuneradas―-O cle obtido em quantia igual para todos.C)esprritO dO sistema

de planciamentO evidencia― sc em todos os pontos.Requer― se de todos um rninirno

basicO de trabalho. Todos tem uma preferencia norrnal por dinheiro. Todos tom O
mesmo deseiO e capacidade nOゃCante ao lazer.Todos devem ser tratados igualも

Nada disso O necessario. A pessoa cmpregada deve― se conceder uma sёne
mais ampla de op96es do quc atualrnente,como entre o trabalho c os bens dc um
lado c o lazer,de outro.C)carninho deve ficar aberto ao indivFduo que desaa satis―

fazer suas necessidades de alimento, roupas e sirnples moradia com 10 0u 20 ho―
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ras de trabalho por semana para faze_10. Devemos encarar conl interesse c atё
com adrniracao o usO inventivo do tempo restante

Mas naO se deveriam confinar as op90es a semana de trabalho. Essa ё uma
unidade inadequada para sc Organizar em torno dela o uso efetivO do tempo de la―

zer; ha muitO ё um prC―requisito da alta pos195o SOCial, educaclonal e financcira
que a vida―― fёrias, 宙agens, tarefas_― saa planaada em tellHOs de meses ou
anos.Todo indivrdu。 ,em troca de um pagamento anualinferiOr, deveria ter a op―
9aO de gozar fё rias remuneradas durante varios meses. E todos devenam igualrnen―
te ter a op95o de maior nimero de faltas iustifiCadas.(Ds empregados que optas―
sem por esses benefrciOs ganhariam menos por hora ttabalhada.O que se lhes ofe―
rece O a oportunidade de escOlher entte faltas c isencao de trabalho em varias for_

mas como alternativa aos ganhos. Haveria, entretanto, certos inconvenientes. Mas
deixar de conceder essa opcao__ser― se guiado pela crenca de quc toda gente de―
veria trabalhar uma semana c ano padbes― ―ё fazer das necessidades do sistema
de planciamentO,c nao da Oportunidade de o indivrduo m01dar sua pbpria、 Лda,a
preocupacaO sOcial dorninante. Aos homens que falarn da lberdade dever― se-la

conceder e atё encoraiar essa opc5o.4

4

Nos EstadOs Unidos,comO em Outros paFses industriais,os obiCtOS naturais da
preocupacaO sOcial sao Os trabalhadores assalariados e,suicitOS a circunstancias i。 _

cais, as rninorias, os pequenos lavradores, os mentalmente deficicntes, os velhos c

os endenlicamente indigentes. Considera― se quc os demais possam cuidar de si
mesmos Conquanto os negociantes c os ricos vez ou outra apelem por compai―
xaO,geralrnente isso se da conl referOncia a certo ato especrficO de Opresぬ opこ bli―

ca, por exemplo, irnpostos E cles freqtientemente alegam quc a incidOncia■ ltima

de sua a11950 cai sobre algum ttabalhador rnanual,a quem se negam os benefrc10s
dO capital quc eles investinam Ou Os incentivos pelos quais se mobilizariam. So―

frem pelo trabalhador comO substitutos dele. O estudioso quc se dedica as desven_
turas dos abastados tern sido considerado pe10s crrticOs como tendo uma preocupa―

caO especial pela rnao quc O alirnenta ou poderia alimen饉 -lo.

Podera ser, cntretanto, quc o sistema de planciamento e scu csprritO impo―
nham o onus rnaior sobre seus lrderes__sObrC aqucles quc esぬ o no centro da tec―

noesttutura lsso nao ё pOrquc eles subordinern sua personalidade a organizacao;
ela lhes C inerente e s6 poderia ser remediada renunciando― se ao sistema de plane―
jamento. E, crn todo caso, a renincia ё voluntaria; cla ocorre porquc os homens
acham os ObietiVOs da organizacao superiores aos seus.5

Mas a tecnoestutura tem compuls6es abm das e対 gencias da organizacao. E,

muito mais que para os trabalhadores, essas compuls6es amoldam a宙da de seus
membros ou dos quc se encontrarn em seus crrcu10s interiores.Isso comeca com a
educacao. O oxitO na tecnoesせ utura c対 ge o dornfnlo de uma ou mais das artes as―

sociadas ao planciamentO,a tecn01ogia ou a organizacao ou aO cOntrole da deman―
da.Em algumas de suas ramificagOes cientificas e tecno16gicas, esse esLdo tem

4 Tambёm nessa qucstao, desde as pimeiras edic5es deste hvro,tem haudo um mOvlmento consideravel na direcao
aqui defendida Tem haν ido negociac6es por uma semana de tabalho,um ano de trabalho c uma idade de aposentado―
ha mais nexiveis E, talvez o aspecto mais interessante de todos,vanas empresas concederam a funciondios burOcratas

uma liberdade muito maior na escolha de suas horas especiflcas de trabalho,desde que estas compreendam a lomada
diarla
5 verCap Xl
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consideravel interesse intrinseco. Mas parece provavel quc, numa cultura onde a
educacao foi visada pelo que ela representa,poucos homens estudariarn a adminis―

廿acao de pessoal, andises dos meios de comunicacao, pesquisas de mercado ou
controle de custos e qualidade.

Nos cFrculos intcnores da tecnoestrutura, o comprometimento da energia men―
tal e do prOp6sito moral tem que ser, para todos os fins prdticos, total. SendO Os

fins do sistema de planeiamentO idOnticos aos de toda a宙 da, aqucies quc os scr―

vern tOm quc torna_10s identicOs a vida. o operanO que fOrnece quarenta horas de
servlco por semana ё moralrnentc aceitavel. um executivo de alto nivel quc estabe―
lece limites em seus esforcos ё moralrnente deficiente. Ele precisa ter distracOcs

Nao pode ser indiferente, ao menos da boca para fora, a dchnquoncia luvenil, ao
cancer, aOs viciados de drOgas, as dOencas do coracao Ou aO crescirnento cFvico
Mas tudo isso tem quc ser, falando de modo geral, crn apolo a sua funcao prima_
cial de neg6clos.

E o resultado n5o O attaente.Tendo sido medido durante toda a sua vida pelo
unicO prOp6sito com que subordinou todos os gostos e prazeres norinais as neccssi_

dades da companhia, ё depois, a idade de 65 anos, aposentado. Isso O essencial

Numa ocupacaO que depende da ati宙 dade de grupos e de intercambi0 0rais, nin―
guCm 0 6o ten■ldo quanto o supostamente senil. Tendo se estabelecido o habito
de comprometimento total, ele agora nada tera para fazer, salvo o que for obvia―

mente sirnulacro de trabalho. Tendo se tornado completarnente habituado as ativi_

dades de grupo, cstd agora sozinho.Nao O um be10 arrattO artrsticO. Desdc Os p五 ―

m6rdios da humanidade, milh6es de homens tern levado uma c対 stencia menos

insp■ ada,masiamaお COm uma renda comparada.
Em alima analise,um dos pЮblemas do sistema de planciamentO talvez este―

ia Cm reprOduzir a lecnoestrutura,e pode ser quc j6 haia sinaiS de dificuldades.Ou―
廿ora as Escolas de Econornia,o campo de treinamento mais geral da tecnOestrutu―
ra, figuravam entre os mais prestigiosos ramos da educacao superior nos Estados
Unidos. Ainda tem bOa reputacao entre estudantes estrangeiros E ainda attacm
numerosos norte‐ americanos praticOs em perrodOs em quc parecem estar ern falta
outras oportunidades academicas.Atualmente, porё m, um nimero maior de pes―
soas afillHa quc essas escolas preparam para uma vida excessivamente controlada,
preiudiCial a individualidadc, c quc elas nao cOmpensarn as elevadas anuidades ou

saO rnOn6tonas.

Chegamos a um resultado, sen5o cspeculativo, muito interessante. A cmanci―
pacaO pOdena ser a salvacao do sistema de planeiamento.Sua disciplina sera piOr,
pOrem apenas assirn atraird ele as pessoas qualificadas quc o servirao bem Mas is―

so O, na realidade, cspeculacao. Ha verdades mais duras em nimero suficiente pa―
ra atrair nossa atencao.
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Educacao e Emα ncゎaca0

TantO as tendencias basicas do sistema de planeiamentO COmo o lmpulso da
politica necessaria evidenciam― se agora,Como caracteristica organica de sua opera―

950, O SiStema de planeiamento estende― se abrangente para conquistar a crenca
que valida seu planeiamentO e adquire a aceitagao de seus ObietivOS.COm isso ga―

rante o e対 to da Organizacao da qual tanto depende. A maloria das pessoas iulga
c対stir nisso um aspecto inconfortavelrnente coletivista e monolfico.A acao cOntta_
ria C tudo aqullo quc au対lia o indivrduO a escapar dessa subordinacao.S50 dOis os
requisitos: o primeiro O a compreensao e o ceticismo, que garantern haver um
quesionamento sistemaucO das crencas inculcadas pelo sistema de planeiamentO.

O segundO ё um pluralismo politico que pK)Clama as id01as e os obiCuvOs daqueles
que,intelectualmente falando,preferem sair do sistema de planeiamentO.

Para essa emancipacao, a educacao ―_ particula111lente a educacao superiOr

-O ob宙amente estrattgica.Ela O,cntre outras possibilidades,um aparelho de afe―
tar a crenca c,espera― se,de induzir uma crenca mais critica.O sistema de planeia―
mento, tornando a mao― de_Obra treinada c instuFda o fator decisivo da producaO,
c対ge unl sistema educaclonal altamente desenvolvido.A inluencia e o carater mO_

nolFtico do sisterna de planeiamentO acentuar― se―a se o sistema educaclonal servir
geralrnente a suas crencas.Sc este for superior ao sistema de planeiamentO e inde―

pendente dele, podera ser a fOrca necessaria para o ceticismo, cmancipacao e plu_

ralismo.

A educacao supenOr mOdema,naturalmente,adapta― se em grande extenぬ o
as necessidades do sistema de planeiamentO.As escolas e faculdades de Adminis―
tracaO de Empresa, menclonadas no ultimO capitulo, sao academias preparabFiaS
para a tecnoestrutura.O grande prestrgiO das ciendas puras e aplicadas e da Mate―

malica nOs tempos modemos e o apolo concedido a clas renetern as necessidades
da tecnoestutura. As amplas somas a dispOSicao das pesquisas e do treinamento
de fo111landos relacionados a essas areas renetern a adaptacao especifica a essas
necessidades, ao passo que menor prestigio e menor apoio as artes e humanida―
des sugerem scu papel inferior. Nenhuma adnlinistracao mOdema de universidade
insistiria,ern fatosi nao em palavras,quc o estudo do teatro,das belas― artes ou do
Bcowuゲ tom o mesmO dire■ o as verbas,c nas mesmas importtncias,que um cenお
de aceleradores ou de computadores eletrOnicos. Ta1 0 a inluOncia do sisterna dc
planeiamentO.
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Essa inluencia n50 deixou de ser contestada. Resiste― se a uma orientacao de―

masiado complexa as necessidades do sistema de planeiamentO, pelo menOs nas
comunidades educacionais rnais amadurecidas c autoconfiantes.As Escolas de Eco―
nonlla e de Engenharia sao va10rizadas pelo scu ttanqitilizador aspecto de utilida―

de, do mesmo modo quc os cientistas e matematicos pOr sua associacao com as
mudangas fecundas e muitas vezes ala111lantes. Mas o senAc6 quc a universidade
presta aos prazeres estCticos, culturais e intelectuais do indi、 万duo ainda sc irnpOe.
De fato,isso abrange,por grande margem,a malor parte da literatura cenmOnial
da educacao supenOr inOdema.Nenhunl reitor de universidade C empossado,pou―
cos discursanl, apenas raramente faz‐ se um discursO numa aula inaugural, n5o se
comemoram an市 ersarios e nenhum grandc educador sc aposenta sem referir‐ se a
contFnua imponancia da educac5o llberal pelo quc ela representa. Em parte, isso
renete somente a cscassez dc t6picos nao contrOversos ao alcance dos hOmens
que gozam de alto renome por sua sabedoria,rnas quc tOm poucas infollllac6eS es―

pecFficas. Renete tambёm a profunda con宙 ccao do reitOr das faculdades modemas
de quc qualquer tendOncia educacional insatisfat6na pode ser exorcizada por uma
orat6ria suficientemente solene. Transferir verbas reais da Engenharia para as Bc‐

las―Artes seria mais difrcil.Mas mesmo a orat6ria,por mais vazia que seia,sugere o
pЮblema.O crescimento do sistema de planeiamentO induziu enol:1lc expansao
da educacao. IssO s6 pode ser bem acolhido.Mas a menos que suas tendencias se―
jam claramente pre宙 stas e se redsta fortemente a elas,ele co10caぬ uma enfase
nustradora na educacao que mais lhe servir as necessidades,rnas quc menos con―
testa os obieuVOS do sistema.

2

A medida certa a tornar O clara. A comunidade das faculdades e das universi―

dades deve procurar lnanter autoridade primacial sobre a educacao que prOporcio―

na e sobre as pesquisas quc empreende. O apolo as pesquisas e a erud1950 tern
quc estar em concordancia c6m alguma distribu19ao natural de curiosidade e com―
petencia.Ressaltar― se-6 que csse apolo O urn conselho de aperfe19oamento.Isso su―
gere quao facilmente admitimos quc a educa95o c as pesquisas devem estar subor‐

dinadas as necessidades do sistema de planeiamento. Mas naO necessitarn estar su‐

bordinadas se se compreendc quc o educador C uma figura de poder nesse contex―
to. Ele ё a fonte do fator de producaO, da qual depende o exitO industriat deve
compreender isso e exercer seu poder n5o em favor do sistema de planeiamentO,
porOm em favor da personalidade humana toda.

O primeiro passo c o mais praico O as institu195es educaclonais reconquista―
rem o controle de seus pr6prios ottamentos. Esse controle vem sofrendo durante
muitos anos uma erotto contrnua.As verbas para pesquisas,ensino e estudos pa―
ra fins e campos especificos sao recebidas do Governo federal e, ern menor grau,
diretarnente de fillllas industriais.Essas verbas renetern as areas de necessidades in―

dustriais. Com efeito,isso signllca quc o sistema de planeiamentO,atuando por
conta pるpria ou por rnelo de agencia dO Govemo federal, ultrapassou a adnlinis―

廿acao universitaria c adaptou a educa95o a suas necessidades,C)empreま鷺io do sё‐

culo XIX, o qual, de sua pos1950 no conselho universittrio, intervinha para supri―
Fnir aS heresias e insistir no devido respeito aos principlos cristtos e ao capitalismo

ganancloso, exercia apenas 9 mais trivial inluencia quando comparado com o po―

der quc agora se desdobra.E uma medida de sua sutileza e de sua ausencia nO rel―
tor de faculdade convencional o fato de que este, ao proclamar seu comprometi―
mento com a liberdade acadOmica,nem sempre estt cOnsdo do quantO dessa liber―

dade ele mesmo cedeu.
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Sc as disciplinas universibnas indi宙 duais sao diretamente subsidiadas pelo Es―

tado ou pelas empresas comerciais e continuam a manter e expandir relac6es con―
tratuais com essas fontes de fundos,o resultado ё quase certo. N5o s6 as lnaterias
assirn favorecidas terao um crescirnento distorcido em resposta as necessidades do

sistema, como tambOm aqucles envolvidos tenderao a identificar― se cada vez mais

com os obicuvOs das agencias c empresas contatantes.Nao lcaぬ O imunes as ten_

dencias aqui analisadas; cairao mais Ou menos inteiramente na 6rbita do sistema
de planciamentO. A universidade tomar― sc―d uma concha com que terao apenas
uma associacao residencial. Mas se as universidades puderem reconquistar o po―
der e man桜ンlo na distribu19ao de seus recursos, nao s6 haverd uma chance de os
recursos serem alocados em confomidade com as necessidades humanas e intelec―
mais, ern OposicaO as necessidades industriais, como, alё m disso, a ldentificacao

dos membros constituintes sera com a entidade coletiva da un市 ersidade e seus ob―

jetivos.A presente andlise mosta suficientemente a possibilidade disso e de sua im―

pOnancla.

3

Na distribuicao dos recursos educaclonais deveria ser a regra quc o estudante
que se prepara para uma carreira cm administtacao de pessOal,publicidade em te―

le宙sa0 0u programacao de cOmputadores como um empregado do sisterna de pla―
nCiamentO enconte as facilidades educaclonais necessarias e tenha acessO ao auxf―

lo inanceiro tambこ m necessariO.Preocupacao cOm uma carreira remuneradora
garantira adequado nimero de candidatos Mas o indivrduO que se preocupa com
a pocsia ou a pintura c apenas ligeiramente corn suas perspecuvas financeiras tera

igual opomnidade,inclusive igual chance,de obter uma bolsa de estudos,e o mes―
mo se dara corn a provisaO para pesquisas e o ttabalho erudito.O pre9o que o sis―

tema de plangamentO tem que pagar para a educacaO de scu povo e a direcao dc
suas pesquisas sera o apoio do conhecirnento geral.

Apoiar e encoraar aqueles interessados em experiOncias de ordem estCtica e
intelectual ё apolar o escnitrnlo necessario aO sistema de planaamento c lnanter o
pluralismo c対gido.Culivar.essas aitudes e interesses n5o O de fo111la alguma uma

tarefa ina饉1 0u mesmo difた il.Os,ovens tem uma tendencia ttanquilizadora de en‐
carar a宙 da com novas perspectivas. A educacao quc estt em concordancia com
as necessidades do sistema de planeiamentO naO tem um aspecto natural de inte―
resse,plausibildade ou imponancia, Muita coisa dela O mon61ona. O conhecirnen―
to quc capacita o indivrduO a participar efetivamente do desenvolvirnento da torra―

deira com monogramas descrito anterioIIIlente nao tem um ar intrrnsecO de urgOn‐

cia social. Tampouco a preparacao para a fabricacao de autOm6veis nunl mundo
inundado de vercu10s Ou de unl missil de desttu195o mais poderosa,rnais precisa c

mais diversificada, num mundo que ia arrattOu de maneira cxtensa sua propna in―
cineracao. cOntra isso,a educacao que serve a interesses puramente intelectuais e

estOicos e quc encorala o resultante desligamento dos otteiVOS do sistema de pla―
nCiamentO nao O de mOdO algum sem attaivos.

O compromeimento com esses obietivOS altemauvOs c O questionamento e o
pluralismo a eles associados caracterizarao a cOmunidade intelectual e artrstica
malor Mas essa dedicacaO pOde ser diretarnente cultivada tao― somente pela polf饉 ‐

ca educaclonal certa. Isso C assunto do qual nenhum educador sOrio pode mostar―
se indiferente,pois ser indiferente C apolar pass市amente um papel impeditvo aos
ObiCiVOS dO sistema de planeiamento.Embora cstes sirvam bem o sistema,fazem―
no diminuindo as dimensё es esにicas e intelectuais da宙 da.Pessoa alguma que sc‐

riamente se tem na conta de professor ou intelectual pode consentir nisso.E o siste‐
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ma de planciamento tambOrn constr61 imagens de pol■ca publica c exterior quc,
embora sirvam adnliravelrnente ao sisterna,podenarn ser,se naO cOntestadas,mor―
tais.

4

Essas mudancas, cmbora importantes, nao se processarao facllrnente na edu‐
cagaO americana. Acontece quc os educadores, c mais do quc eles apenas os ho―
mens de neg6cios,adquiriram o habitO de pregarem uns aos outros sobre suas res‐
ponsabilidades sociais,e como contrapartida necessaria,uma vez que seria impossr‐

vel reagir a essa torrente de adiurag6es, de ignoM― las.A primeira indinacaO da
maloria dos educadores sera por de lado estas paginas por consider6-las mais um
exercrclo exOrtat6rio.

A10m disso, as faculdades e universidades americanas forarn durante muito
tempo alimentadas com as nllgalhas que caram dos pratos dos ricos, ou recebiam
verbas pablicas somente depois quc quest6es genuinamente importantes,como es―
tradas, tribunais, higiene piblica, cadeias c asios de loucos, eram atendidas. Elas

eram freqtientemente vigiadas pelo cmpresano Ou pelo agente por este designado,
a cata de heresias. Muitas mantinham sua independencia menOs por cOragem do
que por asticia, cmbora nao devamOs nlinirnizar a surpreendente intransigencia

daqueles ctta valdade repousa nao na riqueza ou poder,porom no direito de pen―
sar. Todas as adnlinistragOes de faculdades e un市 ersidades e muitos professores
desenvOlveram habitOs dc extrema subserviencia nO que dizia respeito ao dinheirO.

MuitOs estudiosos persuadiram a si pる p五os, de unl modo ou outro, que nao ti_
nharn responsablidades polficas nem piblicas de nenhuma namreza. Alguns che―
garam a acrOditar que,como estudiosos,tinham necessidade de evitar toda respon―

sabihdade piblica. A polrtica cra para os inferiores ou corrornpidos intelectualrnen―

te.

Os educadores, cntretanto, devem compreender o quao prOfundamente o sis―
tema de planeiamentO depende deles.Ainda causa surpresa serem os fundos pibli‐
cos e privados fornecidos em comparativa abundancia, cOmo resultado dessa dc―
pendencia. Depois de宙verem tanto tempo da caridade,essc habitO de subservion―
cia ainda continua. Ainda parece um pouco irresponsavel quc Os prop6sitos das
universidades sciam energicamente alllllados,mesrno onde o dinheiro esta cm j。 _

go.

Tais atitudes do esprritO saO antiquadas e perigosas. As faculdades c universi‐
dades podem servir as necessidades da tecnocstutura c reforcar os obicuVOS dO sis_

tema de planeiamentO. Podem treinar as pessoas e cultivar as atitudes quc assegu―

ranl o processo tecno16gicO, pel11litern o planeiamentO eficiente e garantern a
aqulescOncia no controle do consumidor e da demanda piblica. E podem tarnbOm
afiHllar as imagens politicas,inclusive a da polrica cxterior que esta c対 ge. Essa ё a
linha de menor resistencia;serd a conseqiiencia de uma resposta sirnplesmente pas―

siva dos educadores ao desenvolvirnento do sistema de planeiamentO. Serd a con―
seqtiencia da Opinia0 0rtodoxa do educador sobre sua funcaO.()u as faculdades e
universidades podem airmar宙 gorosamente os valores e obiciVOS dos homens ins―
mdOs_daqudes que seⅣ em nao a pr窮

盤 盤 ょT亀 詭 オ 1期選「 懸 朧 ilato,po蒸多rn ao desenvolvirnento intelectui
quc haia verdadeiramente uma escolha.

A classc educaclonal e cientifica tem o poder de cxercer sua opcao. Tem em
maOs as cartas― trunfos.Ao comprometer― se com a tecnologia,o planeiamentO C a
organizacaO, O sisterna de planeiamentO tornou― se profundamente dependente da
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maO_de_Obra de quc aqueles ttOs elementos necessitam. O banquciro, nos dias em
quc o capital era decisivo, naO desconhecia seu poder de barganha.(D educador
naO devena ser hOiC em dia maisinocentc.

O crescirnento c a inluOncia das comunidades de faculdades e universidades
estaO respOndendo as necessidades do sisterna de planeiamentO. Isso, po“ 多In, nao
cria necessariamente uma obnga950 pHmaria as necessidades do sistema. Gratidao
e divida nao e対 stem entre insitu196es sociais.A inica realidade O o obieiVO SOcial
certo.

5

Pouca di宙 da podera haver de que a educacao supeFiOr, que se tem adapta―
do extensa e dispendlosamente as necessidades do sisterna de planeiamentO, こ o
ponto em quc se devem concentrar esfoκ os. A educacao secundaria c pFimaria
adaptaram― se menos e prestarn― se menos a adaptacao as necessidades do sistema
de planciamentO e a suas crencas.Os adolescentes,portanto,emergem em cOndi‐

95eS COrnparativamente maleaveis. Nisso tambOm ё benOfico e seguro reconhecer
como nossa crenca social e o que se ensina ou se presume tendem a renetir as ne―

cessidades do gstema de planeiamentO.Mas,pttma racie pelo menos,nenhum pe―
rigo ou corretivo parece urgente. Comparando― se com as pressOes dos primeiros
tempos do industrialismo, s6pOdc haver satisfacao cOm a inluencia quc o sisterna
de planaamento exerce sobre a melhona da cducacao pFimaria c secundaria.

O sistema de planeiamentO tem pouco poder direto sobre os canais da cOmu―
nicacao escrita. Boa parte dessa comunicacao la renete crenca aprovada.Esse fato,
porOm,C resultado mais de doumnacaO,persuasa0 0u ausOncia de altemativas per―

suasivamente argumentadas do que de repressao. o Opositor do sisterna de plane‐

iamentO pouco problema tem de manifestar sua oposicaO. se mais naO hOuvesse,
o fato de quc a rnaloria dos instrumentos de comunicacao literaria_jomais,revis―

tas,editoras de livros― tem que ser dingida por intelectuais garante quc os Obie饉 ―

vos destes serao respeitados. Isso tarnbOm explica― ―imaginamos――uma boa par―
te da inluencia cxercida pelos intelectuais em favor de uma cxpressao mais liberal

na Uniao So宙 otica e nos Estados da Europa oriental.

Aqueles que se qucixarn de terem sido censurados nos Estados Unidos geral―
mente acabam demonstrando,num exame,que nao unham muito a dizer.
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doぬ dio c especialmente a da tele宙 saO.cOnfollllc j6宙mos,ambas sao essenciais
para o controle eficaz da demanda c, portanto, para o planciamento industrial. 0
processo pelo qual se realiza esse controle, a repetida c constante Onfase sobre as

宙rtudes reais e supostas das rnercadorias,constitui poderosa propaganda dos valo―

res e obeivoS dO Sistema.Ela ainge todos os n待 eis culturais.Nos Estados Unidos,
naO e対 ste nenhuma outra altemativa nao comercial satisfat6ria.

Seria bom que houvesse.O desiderato nao O urn rddlo e uma tele宙 sao educa_
cionais,porё m umぬdio e uma tele宙 saO quc Oferecam um largo campo de diver―
saO quc, por sua natureza, nao esteia COmprometido com o scrv19o do sistema de
planeiamentO. Medidas para fazer cessar isso estao sendO agora tomadas nos Esta―

dos Unidos. Elas estao respondendo a uma necessidade, cuios S61idos fundamen‐
tos se c宙 dencianl agora.
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LFderancc PolF“ cα

SOmente O refolllllsta inocente e o conseⅣ ador obtuso O que imagnam ser O
Estado um instumento de mudanca separado dos interesses e aspira9oes daqueles
quc o follllam.OS interesses ou as nccessidades do sistema de planeiamentO壺 0
promovidos com sutleza e poder.Como tto feitos para parecer coordenados com
os propositos da sociedade, a acao govemamental que serve as necessidades do
sistema de planeiamento possul um forte aspecto de obicivo SOCial.E,confolllle宙 ―

mos,a linha entre o Sstema de planeiamento e o Estado toma― se cada vez mais ar‐

tifidal e indistinta.A tecnoestrutura da grande companhia tende a tomar‐ se uma
extensao das partes da burocracia federal ―― notadamente as forcas alllladas, a
NASA,a Comissao Nudear e outras agencias interessadas no desenvol宙 mentO tec¨

no16gico ―― das quais ela mais depende. Ela sc identilfica com as finalidades da
agencia c as adapta a suas necessidades.

Os cap■ulos anteriores contaram algo do que precisamos fazer se quiseli1los
ter uma sodedade mais segura e mais duttvel,bem como mais edOica,agradavel
e intelectual e esteucamente pЮ gressista.Algumas das necessidades, sobretudo
uma base mais segura para inanciamento da tecnologia c um entendimento entre
as sociedades industriais nesse ponto(eSpecialrnente entre Estados Unidos e Uniao

So宙Cica),sao ob宙 amente importantes para a sobre宙vOncia do sistema de planeia‐

mento, bem como de todas as outtas organizacOes quc e対gem o emprego conti―
nuado de seres humanos. Outras rnedidas― ―a melhoria dos servi9os piblicos quc
naO saO patrocinados pelo sistema de planeiamentO,a afillHa95o da dirnensaO esk,_

tica da宙da,uma escolha mais ampla entre a renda e o lazer,a emandpa゛ o da
educacao_― requerem que o monop61o do sisterna de planciamento sobre os ob―
jetivos sociaiS Seia rompido. Pode― se imaginar quc isso naO scia bern acolhido pe―
los membЮ s do sistema de planeiamentO.Eles veぬo,coretamente,que isso se
destina a reduzir seu papel e o do sisterna de planeiamento na宙 da. Mas naO es饉
em desall1lonia com a c対 sttncia continuada desse sisterna. Confolllle・ O Capitulo
seguinte sugere,isso sera decidido por outras circunsttncias.

Contudo, nenhuma dessas mudancas pode ser executada salvo por intelillC―
dlo de algum 6rgao que csteia francamente decidido a consegui― las. Qual serd esse

6rgao?
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LIDERANcA POLITICA

As mudancas nccessanas,indus市 c aquelas em cttaSimagens se moldam a po―
litica militar e a politica cxterior,cnvolvenl,todas elas,as sensibilidades e as preocu‐

pa90es do espFrito. Seu interesse natural,embora de fonlla alguma cxclusivO,por―

tanto, ё daqucles que se denominarn intelectuais. C)malor nimero de intelectuais
de identificacao Ocupaclona1 0 o da classe educacional e cientifica. E a essa classe,

portanto, que devemos voltar― nos no tocantc a iniciativa politica necessaria. A inl―
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poder declinante, os sindicatos naO sc acham sob uma compulsao particular para
questionar os obietiVOs do sistema de planciament0 0u a tendencia de tornar todos

OS ObieivOs sociais idOnicos aos do sistema.

Num estudo dessa natureza,tem― se que racionar cuidadosamente as generali―
zac6es concementes a sorte dO homem. Nenhuma moeda ё assirn taO rapidamen―
te desvalorizada. Aqueles em quern menos se confia para decidir sObre a sOrte do
homern sao invariavelrnente os primeiros a manifestar― se sobre ela. ConmdO, po―
de― se dizer cOm seguranca quc o futuro daqulo quc se chama sociedade moderna
depende de como a comunidade em geral e a classe educaclonal e cientFfica cm
particular se disp6em voluntaria,raciOnal e eficazmente a assurnir as responsablida―

des da acao e lideranca politica.

Para issO elas ttm indmeras vantagens.Hd uma tradicaO,limitada mas impor―
tante, de seu envol宙 rnento politico nos Estados Unidos,bern como em outras par―
tes. O intelectual, confolllle O indulgenternente descntO, こ uma figura cOmum na
politica amencana.o politico prolsslonal tipico,com scu linguaiar 10ndO,autOcon―

fianca incomprovada, inefavel afabilidade, habilidade em evitar qucstOes e cspFrito

n5oc対gente,O altamente considerado pelos,omaliStas e romancistas aos quais
tansmite uma boa sensacao da superiondade destes altimOs. Ambos regulallllente
daO fo a estimativa da inaptidao do intelectual na polfuca.Nao obstante isso,O oin‐

telectual,ou pelo menos o homem que inteligentemente estt empenhado em obic‐
ivos sociais,que sobrevive.No momento em quc os mestes pol■ cos lhe confe‐

rem o maiorlouvor por sua argicia,o profisslonal realizado geralrnente esほ decain―

do para uma bem merecida derrota.
Diferenternente dos membros da tecnoestrutura,a classe educacional e cientrfi―

ca naO se ve entavada na acao politica por estar acosturnada a funclonar somente
como parte dc uma organizacao. Numa sociedade socialrnente complexa, ela ad‐
quire poder corn sua capacidade de inveng5o social. E conquanto seu poder deve

apoiar― se em sua capacidade dc attair o apolo de indivrduos ligados ou nao a ela,
O namerO de seus componentes impora respeito no futuro. Em variOs Estados― ―

Michigan, VVisconsin, Minnesota, Calif6rnia― ―a classe educacional e cientrfica ha
muito tem substancial apoio nas organizac6es estaduais e municipais do Partido
Democratico. E a comunidade de faculdades e universidades vern se manifestando
com especial insistOncia sobre quest6es de polltica cxterior. EmbOra as atitudes bu―

rocぬ ucas e militares naO tenham sido percepivelmente aingidas,a hderanca poll● ‐

ca naO se tem mostrado indiferente a isso. Confolllle sc observOu,um dos indices
do crescente poder da classe educacional e cientifica tern sido a reacaO quc tal in―

teFVencaO na politica exterior tern provocado. A semelhanca da classe mOdia ha
unl sOculo e dos sindicatos uma geracao attas,ela tem sido aconselhada a evitar tal

interferencia e lirnitar― se rigorosamente a suas pr6prias tarefas. Talvez se perceba
quc inameras de nOssas atuais imagens da poll● ca extenor e da seguranca naclo―

nal seiam vuineね veis a um escrutFnlo competente.
Finalrnente, desde a Segunda Gucrra Mundial, os cientistas surgiram como
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uma forca independente, cspecialrnente onde a ciencia宙 01a a politica cxterior. A

percepcao geral pablica e politica dos perigos de um conlito nuclear, a deseiabili―

dade de uma dこ tente com a Uniao sO宙 ёtica c as possibilidades tOcnicas de desar‐
mamento muito devem a comunidade cientrfica. Muito pouco devem as cOmunida―
des rnllitar,diplomatica c industrial.

3

A classe educacional e cientFfica, com scus ahados na comunidade intelectual

malor,tem enolllles dificuldades a vencer.A feicaO de qualquer nova forca pOlitica

falta-lhe autoconianca.Isso inclui falta de conianca em seus pる p●os obieivOS.

Existe franco ceticismo na classe educaclonal e cientifica acerca das imagens quc

se sotop6em a corrida alIIlamenista.O espFnto do sistema de planaament。 ― sua
medida de sucesso por sua capacidade de aumentar a producao em resposta a ne―
cessidades de sua pる pna criacao――desperta ccticismo. Ha na classe educaciohal

e cientFfica consideravel cOncordancia sObre a necessidade de impor as outras di―
mens6es da vida sobre o uso da autoridade social em scu favor. Nao seria difrcl
despertar um apolo para op90es rnais amplas no tocante ao trabalho c ao lazer ou
a urn sisterna educaclonal rnais fortementc orientado para os valores estё ticos c in―

telectuais, distintO do quc se dirige as necessidades do sistema de planciamentO.

Mas nem tOdOs acreditarao quc haia qualquer chance de persuadir a comunidade
nacional rnalor de sua imponancia Ou mesmo quc a classc educacional e cientrica
tёm qualquer responsabilidade na quesほ o. Ela ainda tern forte tendencia para ce‐

der aos obietiVOS do sistema de planciamentO antes que se ttave a batalha.

E対stem tambё m perigos na lideranga que os economistas assumem,mais ou
menos como um direito,nesses assuntos.Nem todos eles aceitam os obieiVOS dO
sistema de planeiamento; as especulac6es sobre as origens e santidade da crenca
convencional sao prOfisslonalrnente encoraladas cm princl〕 lo, aO menos enquanto
naO alterem as conclus6es.Que nOssas crencas se adaptam amplamente as necessi―
dades do sistema de planeiamentO ё fato aceito por muitos deles.Os economistas
――principalrnente os rnais,OVens― ―nao se OpOenl a presente argumentacao.

Mas os estere6tipos econOmicos― ―os modelos de producaO que se prestam
ao ensino de linhas de montagem… …insistem na sequOncia aprovada. E,por moti―

vos de conveniencia c investimento intelectual, continuarao a assirn proceder
Seus defensores afi111larao quc Os desaOs sao inerentes ao indivrduo, quc O exitO
da sociedade se mede pelas quantidades quc ela fornece para satisfazer esses dese―

10S, e quc esse teste, taO cOnveniente para o sistema de planeiamentO, こ o unico
teste sensato para sc aplicar. Essas crengas sao inerentes a natureza do homem c
naO resultam de condicionamento social de qualquer espOcic. Outros objetivos nao
sendo importantes e outras crencas sendo friOolas, quase nao chegam a cxigir es―
forco pollico.

Anos a廿6s, pareccu muitas vezes aqueles c01ocados fora do controle quc os
economistas estavam em sCFiO COnllto com o mundo dos neg6cios. Isso referia― se

especialrnente a regulacao da demanda agregada. Os economistas propunham
mais gastos pelo Estado para uma ampla variedade de bens; defendiam a reducao
de irnpostos e os dこ ficits deliberados.(Ds homens de neg6cios recuaram ala111la―

dos.Ao restante da classc educacional e cicntrica Os econonllstas pareciam,portan‐
to,ser os defensores dos obieuVOS SOdais mais amplos de emprego c expansao,
conta os otteiVOS menores e mais paЮquiais de seus criicos da area cmpresanal.

Isso O uma ilusao.os ecOnomistas estavam,em parte,cm luta com os empresanos
que, diferenternente da tecnoestutura, nao eram Os grandes benefic通 五os dessas
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politicas. Sua capacidade geral de promover discuss5es e inovacOes sociais os ti―

nha co10cado urn tanto a frente da tecnoestrutura nas politicas quc aconselhavam

Portanto, pareciam perturbadores. E diferiam nos rnё todos e no vigor cOm quc os
ObiCtVOS de pleno emprego e crescimento de宙 am ser perseguidos.Mas essas dife―

rencas,c a polemica a elas associada,nao env01宙 am os obiciVOS COmO tais.Tem
havido pleno acordo,entre econonllstas c o sistema de planciamentO,quanto a im―
pOnancia preventiva da alta producao cm expans5o c, corn isso, do pleno empre―

9o.Atё o ponto em quc o restante da classe educaclonal e cientifica entregou a res―

ponsabilidade das inalidades sociais aos economistas,eles aceitaram os otteivos

do sistema de planaamento.
Fossem os obieiVOS econOmicos de pnmacial importtncia,os economお tas,

sempre presumindo― sc-lheS CompetOncia, seriam um guia seguro para a acao so―
cial.Como os obiciVOS econOmicos diminurram em imponancia relatva,eles se
tomaram progressivamente um gula menos seguro Adnlitindo― se numerosas excc‐

95es,cs● o indinados a ldenuicar Os ottciVOS econOmicos com tudO na vida.Nao
壺o,por conseguinte, os melhores propositores das priondades piblicas, esに ucas e
intelectuais,das quais a qualidade c a seguranca da vida cada vez mais dependem.
saO,em sua manifestaca0 0ficiat os aliados naturais do sistema de planeiamentO.1

4

Tanto a classc educaclonal e cientrfica comO a comunidade intelectual esEo
entravadas pela crenca em declFnlo,porOm ainda cxtensa,de que seu pape1 0 prO―
fiss10nalrnente passivo, isto O, de senlir e pensar, mas naO de agir. A integndade

bem como a conveniencia defendem essa passAttdade.Polfica nao O assunto do in―
telectual nem do artista.Tampouco do educador ou do cientista.C)domfn10 dO es‐
pFrito e da mente deles ё mais puro,o qual s6 pode ser maculado pelas preocupa―

96es com as quest6es praticas. No iltimo instante antes da fus50 nuclear final, ou―
宙r―se―d um cientista observar que a quesほo de controle nuclear e seguranca nlii―

tar ё realmente qucstao para Os pollucos e seus conselheiros mllitares e diplomatil_

cos. E ao perder― se o ultimO hOrizonte por tras da fumaca, dos gases, das luzes
neon e dos detritos da civilizacao industriat ou宙r_se-5o os homens que se confe,―

sam presas de sensibllldade artistica dizerem quc infelizmente nada disso diz respel―

to ao verdadcirO artista.De fato,nenhum intelectual,nenhum artista,nenhum edu―
cador e nenhum cientista podem pellHitir a si proprios a conveniOncia de duvidar
de sua responsabilidade, Para os obietivOS quc sao agOra importantes nao ha ou_
廿os salvadores. Nunl mundo cientificamente c対 gente, os cientistas devem assumir

a responsabihdade pelas conseqiiencias da ciencia e da tecnologia. Para a cust6dia

da dimensao estё ica da宙 da nao existe subsituto para o artista.O membro indivi―

dual da classc educacional e cientFfica pode desciar e宙 tar responsabllidadc, mas

naO pOde justifica― la alegando urn comprometimento mais alto.

Nos primeiЮ s esほgios do desenvolvimento econOmico,quando a comunida‐
de acadenllca era pequena, fraca e parcialrnente um apOndice decorativo da socic―

dade industrial, cra natural que muitos iulgassem que o melhor papel seria serem
vistos e nao Ou宙 dOs.O poder de mandariazia em maOs dO capitalista e do empre―
sano.Nao fazia senido afronta_10.se um compromeumentO justo com a ciOncia
ou a arte pudesse ser apresentado como justificativa para essa discricao,seria ldeal
――o equivalente a uma indulgencia sacerdotal para a covardia. Aqueles que sofre―

l Novamenセ remeto o leitor para o Adendo que se segue ao pr6対 rno capitulo
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rao com um papel mais ativo da classc educaclonal e cientrfica, a medida quc ela
cresce em nimero e poder, esperanl, naturalrnente, quc ela continuc a encontrar
raz6es assirn para abster― se de interesses politicos. E eles aplaudirao cOmO santas

pessoas aqueles quc se abstiverem.

A classe educacional e cientifica, a fe195o da comunidade intelectual em geral,

tarnbё nl tem demonstrado certa tendencia a ser desviada pelos substitutos da acao
politica.Avultam a respeito os escritos,palestras e att mesmo detellllinadas conver―

sas. Sao os instumentos do ofrciO dO intelectual; como eles sao o quc ele possui,

ele deve―二como um general da Foκ a ACrea que durante a guerra do Victnam de―

fendia o valor dos bombardeiros para impedir quc os soldadOs caminhassem pelas
selvas――supor serem de valor. Telillina persuadindo aqueles que id estaO persua_

didos, ou imp6e sua personalidadC e inventa ou aguca a discordancia nos pequc‐
nos pontos quc壺 o饉o apreciados nos debates acadenlicOs e 60 preiudiCiais a efi_

ciencia polFtica

Nisso talvez esteia O ponto mais importante de tudo.Uma acao p01籠 ca ciden‐

te e対ge acao cOesa. Isso significa que deve haver disposicaO para subordinar, para

os fins de detellllinado resultado polrticO, Os obietiVOS individuais aos de um grupo
malor. Nao se pOde escapar disso. Combinar enl favor do quc O bom ao invOs de

l肥 皆 馴 鮒 :棚 囲 L北 鵬

。peJdb'naO ё hdduJmenteigno雨 ―

senso.

Com a coesao e disciplina politicas deve tarnbOnl seguir a persuasao,a qual,0
quc ё muito estranho, naO vem facil a classe educaclonal e cientrfica. E nisso, tam‐
benl, Os custos do fracasso tOrn sido muito grandes. A condescendencia, a impa―
ciencia c O sofrimento nada agradavel da aparente obtusidade politica tem sidO,tO_

dos, preiudiCiais, Muito plor tern sido o fracasso dos membros novatos da classe
educaclonal e cientifica, particulallllente os estudantes, que n5o comprecnderam
quc a persuasao polllica C um processo lento,um processo a que nao se serve sal―

tando rapidamente de uma questao para Outra― ―da guerra no Vietnam para o

ambicnte, para o complexo industrial militar, para a liberacao das mulheres―― e

sim um processo que e対 ge um esfo、 o coninuado,paciente e persistente no tocan―

te a todos os erros. E quase toda persuasao tern sido preiudiCada por aqueles quc

torllaram a宙 olOncia uma catarse de impaciOncia.Pode‐ se lamentar, mas nao se
pode negar a preferOncia popular pelos processos pacificos.

N5o ha altemativa para o esfor9o politico. Todas as quest5es aqui levantadas
――reorientacao da cOmpeticaO allllamentista, controle social do ambiente, uma sё ‐

rie malor de escolhas para o indivrduO,emancipacao da educacao― _exigem certa

foHlla de acao polltca.A acao pOlrtica e対 ge que os legisladores sciam perSuadidos

ou substituFdos por aqueles que n5o necessitarn de persuas5o. A inica altemativa
esh em que se eleiam Ou se nomeiem para cargos piblicos importantes pessoas
realmente imburdas dessas idё ias e que o eleitorado vigie com decisao para quc

elas cumpram rigorosamente seus deveres.

5

Ad盤 :盟詭艦 呪 i』:翻 Ъ雪 罫 需 i朧 麓 ■ 謡 Ъ盟 塩 』 :drtti器
fo11lle se observou repetidas vezes――es●o crescendo rapidamente c atingindo ta‐

manho foHllldavel.E isso ocorre,como tambOm se notou,num tempo em quc ha
forte tendencia para duvidar dos obietvoS estabelecidos.E対 ste tanto na polluca cx―

terior como na politilca intema a suspeita daqullo que sc acreditava, nao inexata_

mente, ser a posicao nao examinada ou automatica dO que se passou a chamar
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“Estabelecirnento". Essas atitudes aguardam a lideranca politica aqui recomenda―

da.

Essc ques,onamento dc obieivoS OCOre porquc uma longa cOrrente de refor―
mas liberais completou seu curso.No passado os hberais eram liberais econOmicOs
c a refolllla dgnilcou refolllla cconOmica.Os obieiVOS dessa refo`:lla foram repЮ ―

duzidos em centenas de platafol11laS,discursos e manifestos.A producao tinha quc
aumentar;a renda tinha que subir e sia distribu195o tinha quc melhorar; O desem―
prego tinha quc cair. Isso,durante dOcadas,foi a platafo111la do refollllador liberal;

nem mesmo os Dez Mandamentos saO● O familiares e certamente estao 10nge de
ser l念 o bem realizados. Exceto poder(ou deVer)ele acentuar uma distribu195o de
renda mais eqtiitaiva,os velhos obieivoS ecOn01■ icos sao idonicOs aos do sistema
de planciamentO. Exceto quando se preocupa cspecificamente COm os pobres,tor―
nou―se ele a vOz polrtica dO sistema de planeiamentO. E um papel sem esfOrco;
n5o sc acha envolvida nenhuma controvOrsia gritante, nao ha cOntendas desgrac10-
sas, ninguCm precisa ser persuadido. E sirnplesmente necessariO ficar modestarnen―
te atento e fazer uma reverencia quando o Produto Naclonal BrutO subir novamen‐
te. Reforrnadores quc assirn despendem o tempo sao,cOm efeitO,desempregados,
e naO se pode duvidar que rnuitos percebem ser essc o caso deles.

O progresso da presente agenda sera muitO menos mensuravel que aquele
quc associa todo progresso aos aumentos percentuais no Produto Naclonal Bruto

ou aos n"eb percentuat de desemprego.Por serem os obiCiVOS do gstema de
planciamentOぬ O estteitos ё quc eles se prestam a avaliac6es estatisticas precisas.
Mas acontece quc a vida O complexa.Havera debates sobre a definicao dO exitO,c
havera consideMveis controvOrsias sobre a legiimidade dos obieuVOS altematvOs e
sobre os mcios de atingi-los, bem como sobre o controle de ambiente esteticamen―
te mOuvadO,por exemplo.Haveだ oposicao tanto de interesses usurpados cOmo
de intelectos inertes. E havera necessidade de persuadir. Enl suma, havera aqui ta―
refas,rnais uma vez,dignas da tempera de unl refoHllador rnoderno.
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O Futtro do Sisterna dc PIanttamentO

Na iltima parte do sOculo passado e nas pnmeiras dOcadas do atual, nc―
nhum assunto foi mais discutido quc o futuro do capitalismo. Econonllstas, ho―
mens de grande saber, cOnferencistas de Chautauqua, editorialstas, eclesiasticOs
de grande cultura c socialistas contriburram cOnl suas revelac6es pessoais.Adnlitiu―

se em geral quc o sisterna cconOmico encontrava― se em estado de desenvol、imen―

to e com o tempo, csperava― se, transfollllar― sc―ia em algo melhor mas certamente
diferente.(Ds socialistas fortaleciam― se na crenca de que deles seria plausivelrnente
o pr6対 mo esttgio num processo natural de mudanca.

O futuro do sistema de planciamentO,em contraste,naO se discute.l A pers―
peciva da agricultura estt suicita a debates――presumc―se quc estt em curso uma
mudanca。 ()inesmo se da cOm a chance de sobrevivOncia do pequeno empresario
ou do mOdico particular.」a a General Motors,a General Electric e a Uo S.Steel
constimem uma realizacao fundamental. Nao se imagina para onde se vai quando

la se encOntra la.
Contudo,supor´ que o sistema de planciamento o um fenOmeno te=1llina1 0,

per se, irnplausrvel. E em si pr6prio o produto, nOs altimOs Oitenta anos, de uma

transfolllla95o au6noma e vasta. Durante esse tempo, a escala de cada sociedade
anOnirna aumentou enollllemente, c a cmpresa individual declinou. A tecnoestru―
tura desenvolveu―se, retirou― se do controle dos aclonistas e adquiriu suas pr6prias
fontes intemas de capital. Houve uma grande mudanca em suas rela96es com os
trabalhadores e ainda uma mudanca malor em suas relac5es com o Estado. Sena
cstranho quc tal manifestacaO de dinarnica sOcial estivesse agora no fim Sugeri_lo

O contestar um dos dogmas filos6ficos do pr6prio sistema,um quc sc encontta sole―

nemente articulado em todas as ocasi5cs de ritual empresarial― ―convencOes, as―

semb101as de aclonistas, reuni5es de diretoria, reuni6es de comiss6es exccutivas,

confettncias de desenvol宙 mento administraivo,confettncias sobre o“ amentos,
reuni5es para cxame de produtos, aposentadoFiaS de altos funciond● os e semina‐

rios sobre rela96es corn revendedores:A rnudanca C a lei da vida ccon6Π lica.

l Excluo de considera9ao certa quanidade de conversa geral da csquerda sobre a derrubada do``Sisterna" Nao se dl_

ige a uma grande audiOncia;os pa面 clpantes nao pOdem numr expectatlvas muito altas e raramente se mostram espe―
clicos sobre o que entao transpira

281
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O futuro do sistema de planaamento nao O discuido em parte por causa do
poder quc exerce sobre as crengas. Ele conseguiu tacitamente excluir a nocao de
quc ё um fenOmeno transit6rio,o quc seria dizer que C de certo modo um fenome―
no imperfeito. Mais importante,talvez,para entender o futurO sena fixar a atencao

aonde ele ja chegou. Entre as palavras rnenos encantadoras do vocabulario ecOno_
mico esほ o planciamentO, controle do Govemo, apoio do Estado e socialismo.
Considerar a possibilidade de elas acontecerem no futuro seria ressaltar a estarrece―

dora extensao em quc aungiram de fato.E nao se ignOrana quc essas circunsttn―
cias anitivas chegaranl, no minirno, com a aquiescOncia e, no maxirnO, com a c対 ―

gencia dO pr6prio sistema.

2

Essa renexao sobre o futuro enfatizaria tarnbOm as tendencias cOnvergentes
das sociedades indusMais, por mais diferentes que fossem suas asser96es popula―
res ou ideo16gicas; sendo a convergencia para um desenho aproxirnadamente sc―
melhante a organlzacao c aO planciamentO. Talvez convenha dizer algumas pala―
vras para revisao. A convergencia cOmeca com uma producao moderna cm gran―
de escala, com enolllles necessidades de capital, tecnologia sofisticada c, como
conseqtiOncia primordial, uma organizacao aprimOrada. Tudo isso requer controle
de pre9os c,tanto quanto poss,vel,daqulo que se compra a csses pre9os.Quer di―
zer,o planeiamentO tem que subsutuir O mercado.Nas economias de ipo so宙 o饉‐

CO,O COntrOle de pre9os e funcaO dO Estado.C)controle da demanda(facilitado pe―
lo conhecirnento de que seu povo deseiara principalrnente aqullo quc os america―

nos e os europeus ocidentais,a possucrn)O em parte obtido pela preferOncia dos
elementos atentos e madrugadores que chegam primeiro aos allilazens; em parte,
como no caso das moradias,pela alocacao direta ao recipiendario;c,em parte,co―
mo no caso dos autom6veis,lomando a paciencia(bem COmO a posicao ou neces_
sidade polftica)uma prova de elegiblidade. Conosco,esse con"le C efetuado me‐
nos formalrnente pelas companhias,por suas agOncias de publicidade,pelos vende―
dores, representantes e varelistas. Mas evidenternente essas s5o diferengas mais de
mOtodos que de p“ positos.O industrialismo em grande escala c対 ge,em ambos
os casos, quc o mercado e a soberania do consunlldor saam francamente postos
de lado.

A organizacaO em grande escala c対 ge tambOm autonomia.E preiudiCial a in‐

terfettncia de uma vontade cxtema e n5o― esclarecidao Nos sistemas nao― sOviёticos

isso significa excluir do poder efetivo o capitalista nao― participante. Mas o mesmo
imperativo atua na cconomia socialista.Nela a llllla comercial procura minirnizar

ou excluir o controle da burocracia oficial. Obter autononlla para a cmpresa O o
quc,em grau substancial,o te6nco comunista modemo denomina refolllla.Nada
em nosso tempo O mais interessante que a antiga empresa capitalista c a antiga fir―
ma comunista chegarern juntas como oligarquias de seus pr6prios membros, por
forca dos imperaivos da organizacaO.A ideologia nao O a fOrca relevante. Grandes
e complexas organizac6es poderao usar d市 ersos conhecirnentos e talentos e, as―

sirn, funclonar com eficiencia sc estiverem sob sua pr6pria autoridade. Deve― se

acentuar ttaiS uma vez quc esta nao O uma autonornia que subordina a filllla ao
mercado.E uma autonomia que lhe pellllite autoridade sobre seu planeiamentO.

O sistema de planciamentO naO tem capacidade inerente para regular a de―
manda total――para garantir uma oferta de poder aquisitivo suficiente para adquirir

aqullo quc ele, sistema, produz. Nisso, ele confia, portanto, no Estado. No pleno

emprego nao ha mecanismo para manter es6veis os pre9os e salarios.Essa establi‐
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zacaO tambom O(ou Se“ um dia)funcaO dO Estado.Os sistemas do upO sOviCuco
tarnbё m fazem um calcu10 cuidadoso da renda quc esセ i sendo fomecida em rela―

9aO aO va10r dos bens disponiveis para compra.A establizagao de salanOs e pre9os
em gera1 0, certamente, conseqtiOncia namral da fixacao de rndices individuais de
pre9os e salarios.

Rnalmente,o sistema de planaamento tem que se apoiar no Estado no tocan―
te a maO_de¨ obra treinada c insturda, agora o fator decisivo da producaO. c)mes―

mo se da tambom cOm o industrialismo socialista.O v6o do primeiro Sputnik preci―
pitou nos Estados I」nidos uma grande preocupacao de opoca pelas cond195es do
ensino cientifico e tOcnico. Muitos, quc antes nao se dispunham a encontrar virtu―

de alguma no socialismo,alegaram que o sigtema soviёtico,conl sua mais alta prio―

ridade para as func6es do Estado, entre as quais a educacao figura cOm proerni―
nOncia,teve uma vantagem natural nesse sentido.

Assim a convergenda entre os dois sistemas de planeiament0 0stensivamente
diferentes ocorre cm todos os pontos fundamentais,o que ё uma coisa sobremodo

afortunada.Com o tempo,e talvez em menos tempo do que se pode imaginar,11-
quidara com a ldoia de um inevitttvel conlito baseado em diferencas inconciliaveis.

Nao se cOncOrdara 1030 COrn isso. Marx nao pre宙 u a cOnvergencia, e, segundo a

intelpretacao aprOpriada,atribulu― se―lhe um poder notavel e attt mesmo sobrenatu―

ral de prever tudo. Aqueles, do ou廿 o lado, que falam do abismo inttanspon"el
que divide o mundo livre do mundo comunista c a l市re iniciativa do comunismo

estto protegidos por uma crenca igualrnente eclesiastica de que,qualquer que pos―

sa ser a evolucao da hvre iniciativa,nao pOde iamais、 Лr a assemelhar― se ao socialis―

mo.Essas posic6eS,porem,pOdern sobreviver a c宙dOncia apenas certo ternpo.So‐

mente o ide61o9o mais comprometido ou o propagandista mais fervoroso pode rc‐
sistir fiェ 11lemente a impressao de quc um crescente n`mero de pessoas os conside‐
rarn antiquados.A valdade C uma grande foKa da rnodernizac5o intelectual.

Reconhecer quc os sistemas de planeiamento sao cOnvergentes ern seu desen‐
vol宙 mento contribuiね ― imagina‐ se―― para se chegar a um acordo quanto aos
perigos comuns da competi゛ o allllamentista,tellllinando com ela ou deslocando―

a para areas mais benignas.Talvez nada lance mais lllz sobre o futuro do sistema
de planeiamentO do quc isso, pois implica, em conttaste corn as imagens atuais,
que,juntarnente com o sistema de mercado e as institu196es piblicas a cle associa―

das,podera haver um futuro.

3

Dada a profunda dependenda dO sistema de planeiamentO para com o Esta―
do e a natureza de sua relagao mOtivacional com este,isto O,sua ldentificacaO cOm

OS ObieivOs piblicos e a adaptac5o destes a suas necessidades,o sistema nao se“
muito ternpo considerado como algo a parte do Govemo. Antes, sera cada vez
mais encarado como parte de um complexo muito malor quc abrange o proprio
sistema de planeiamento e o Estado.A iniciaiva pnvada anigamente era assim ca―
racterizada porque se subordinava ao mercado, c aqueles no comando obtinham
seu poder pela posse da propriedade privada. A companhia modema la nao esta
subordinada ao mercado; aqueles quc a dirigem ia nao dependem da posse de
propriedade para exercer sua autoridade. Devem ter autononl,a dentro de uma es―
廿utura de obietivOS.ISso,po"m,lhes pellllite ttabalhar facilmente em associacao
com a burocracia c, na verdade,fazer para ela tarefas quc ela nao pOssa fazer ou
naO saiba fazer恒 o bem por si pr6pria.Consequentemente,como ia vimOs,c対 ste

para as tarefas de ap● moramento tOcnico estreita futto do sistema de planeiamen_
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to com o Estado.Os membros da tecnoettmtura ttabalham inimamente com seus
equivalentes no funcionalismo, naO s6 no desenvolvimento e na fabricacao de pr。 _

dutos como tambOm os aconselham sobre suas necessidades.Nao fOsse 60 cele―
brada pela ldeologia c ha muitO se teFia COncordado quc a linha que agora divide
o piblico do que se denonlina organizacao privada em aquis196es rnilitares, explo―
racao dO espago e energia a6mica ё taO indistinta quc se apresenta quasc imper―
ceptivel.2 0s homens movimentam‐ se facilmente atraves dessa linha.Na aposenta―
doria, alrnirantes e generais, bem como altos funclonarios civis, v5o mais ou me―
nos autornaticamente para as indistrias rnais estreitamente associadas com seus de―
partamentos.Um observador altamente expenmentadO chamou essas lllllas de ra―

rnificacao``seminacionalizada"da economia.3(Dbservou― se que

“o mecanismo do mercado 10 subsittFdo pelo](… )mecanismo administrativo.Quan_
tO a parcela de lucros dos empresariOs privados, ele substitul os honorarios fixOs, um
pagamento em vez dos iucros antenores E quanto a unidade empresanal privada c in―

dependente,subsimi a cstrumぬ hたrar,Tca mtegrada de uma organizacao cOmpOSね
por uma agencia l.¨ l e seus empreiteiros''

Um ex― professor de Direito da Universidado de Yale resumiu certa vez a interde―

pendencia entre empresa c Estado em tellllos ainda rnais especificos:

“Nos sete anos compreendidos entre 1961 e 1967, a Lockheed foi contemplada com
quase ll blhOes de d61ares de contratos de defesa, equivalentes a 88% de suas ven‐

das totais.A General Dソ namiCS tem 8 bilhOes de d61ares em contratos,que represen‐
tam 2/3 de sua receita bruta.No caso da McDonnell Douglas(8 bilhoes de d01ares de
1961 a 1967; 75% de suas vendas), da BOeing (7 bilhё es; mais da metade de suas
rendas),da Grumman(lmportante fomecedor da Mannha nOrte_amencana,2,5 bi―
lh6es;67%)e da Ling‐ Temco―Vought(quase 8 bilh6es, ou seia, 70%do total de suas
vendas),a hisbna O basicamente a mesma.No caso dessas companhias,e de muitas
outras na area de comunicacOes c equipamentos elltricos, produtos qurrnicOs(tOdas
as vendas da Thiokol■o para o Govemo)e consmcao naval,as agencias federais de
ati宙dades de defesa c espaciais nao s50 apenas chentes,rnas a linha da vida c a garan―

tia de e対 stencia das grandes companhias''.5

0 exposto acirna refere― se a fillllas que vendem a malor parte da sua produ_

caO(Ou tOda ela)ao Govemo.Mas illllas cttaS Vendas ao Govemo sao em menOr
propoκ 5o, dependenl mais dele no tocante a regulacaO da demanda agregada c
tarnbem no que tange ao financiamento de tecnologia especialrnente dispendlosa
c arriscada c ao suprimento de mao― de_Obra treinada c instl■ lrda.

N5o se pode negar nern ignorar indefinidamente urn relaclonamento 6o am―
plo assim. Reconhece‐ se cada vez mais quc a companhia amadurecida, a medida
que se desenv01ve, se toma parte do complexo adnlinistratilvo maior associado ao

Estado. Com o decorrer do tempo a linha entre ambos desaparece. Os homens
volverao os OlhOs para o passado c acharao graca com a pretensao que outrora le―

2 Na reandade,talve2,,d eStaa havendo uma concordancla com freqtOncia,representantes das grandes companhias

de matenal bllico atrmam seu carater piVado Estou convencido de que isso,6 nao con宙 da a crenca da parte das

露:露:I翼糧留
S°S que lazem a atrrnacao pO“ Ivehenに a∞ndderam mas um eЮにOo de orat6五 a do que uma

3 wEIDENBAUM,Murray L“ The Defense― Space CompLx lmpact on Whom?''Ini Challengα  The Magazine or Ecο ‐

暇i蠅綴犠評轟陶帰f麟辮駆li∬篇liWi織
(I朧

憮 :認ζ
56p17,O PrOI Tybom estt se ttLnndo esrdamenセ aos contratos baseados em cusbs mas honOr6_

5 BARBER,Rchard」 The Ante71Cα n Copora,on Nova York,E P Dutton,1970p 191=192
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vava executivos menos inspirados e seu pessoal de relacOes pibhcas a se referirem

a General Dynamics,a Lockheed e a A.T.&T.como empresas pガ υadas.

Embora esse reconhecirnento nao venha a ser universalrnente bem acolhido,
sera saudavel. E対 ste sempre uma presuncao em assuntos sociaiS favoravel a reali_

dade em opos195o aO nlito. A autononlia da tecnoestrutura ―― para repetill1los
mais uma vez― ё uma necessidade funcional do sistema de planeiamentO.Mas os
ObietiVOS a que essa autonomia serve peli`item certa amplitude na escolha.Se se
reconhecer a companhia amadurecida como parte da penumbra do Estado,cla cs―
tara mais amplamente a servico dos obieivOS SOCiaiS.Nao podc alegar seu carater
inerentemente privado nem sua subordinacao ao mercado como cobertura para a
persegu19aO de ObieivoS diferentes,do seu pbprio interesse particular.A agencia
pablica tem uma incontesttvel tendencia de perseguir obiciVOS que renetem seu
pr6prio interessc e conveniOncia e de adaptar a cles os obietivOS SOCiaiS. Ela,enttc―

tanto, nao pOde alegar isso comO um direito superior. Podc haver perigo nessa as‐

sociacao de pOderes piblicos e econOmicos. Sera po資 多m um perigo menor se for
reconhecldo.

Podem― se imaginar outras mudancas.A medida quc o carater publicO da cOm―
panhia amadurecida passa a ser reconhecido, a atencaO indubitavelrnente concen―

tra―se na posicao dO aclonista na cmpresa. Isso C uma anomalia. Ele O uma figura
passiva c sem funcao, notadO apenas em sua capacidade de compartilhar, sem es―
for9o ou mesmo sem risco apreciavel, dOs ganhos oriundos do crescirnento pelo
qual a tecnoestrutura mede seu exitO. Nenhuma concess5o de priviloglo feudal ia―

mais se igualou, no tocante a retomo sem esfor9o, ao dos av6s que adquiriram e
doaram a seus descendentes mllhares de ac6es da General Motors, General Elec―
tric ou da l. B.M. Os beneficianOs dessa provisaO ficaram ncos c assirn pellilanccc‐

ram sem empregar esfo4o ou inteligencia fora a decisaO de nada fazerern,accitan―

do,como realrnente aceitaram,a decisao de naO vendo‐ las.Mas naO ha necessidade

de prosseguir aqui nesse assunto. Qucst6es dc equidade c justica social, como as
existentes entre os fortuitamente ricos,tem scus pr6prios analistas.

4

A maloria dos desenvolvimentos individuais quc est5o conduzindO――se se po―

de empregar a expressao mais rigida― ―a socializacao da cOmpanhia amadurecida
sera aceita atO mesmo por homens da inchnacao mais cOnservadora. C)controle da
companhia amadurecida sobre seus precos, sua inluencia sObre o comportamento
do consumidor, a cutandsia do poder do aclonista, a regula95o da demanda agrc―
gada pelo Estado, o esforco visando a estabilizacao de precos e salariOs, O papel

da pesquisa c desenvolvirnento publicamente sustentados, o papel das aquis190cs
militares, cspaciais e outtas correlatas, a inluencia da empresa sobre essas ati宙 da―

des govemamentais c o papel rnoderF10 da educac5o sao fatOs da vida mais ou me―
nos aceitos.

O que se cvitaこ renetir sobre as conseqiiencias de reuni「 los todos e vo― los co―

mo um sistema.N5o se pode,po“多rn,supor quc os pnncipais sustentacu10s dO sis―

terna econOnllco tenharn todos mudado e quc a estrutura pel11lanece como antes.
Se as partes mudaram,en饉 o o todo mudou tambCm.Se isso associa inexplicavel―
mente a companhia amadurecida com o Estado, o fato nao pOde ser exOrcizado
pela defesa(por rnais Obstinada quc seia)de uma teOria cconOmica e polluca que

afillHa sua separacao e independoncla

Alegar―sc―a,paturalmente,que o sistema de planeiamentO nao representa to―
da a ccononlia.A parte o mundo da General Motors,Exxon,Ford,General Elec―
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tric,Uo S.Steel,Chら′sler,Texaco,Gulf,Westem Electric e Du Pont,estt o do vare―

liSta independente,do lavrador,do sapateiro, do corretor de apOstas, do vendedor
de narc6ticos, do pasteleiro e dos lavadores de caes e autom6veis, Nele,os precos

naO saO cOntrolados. Nele, o consunlldor O soberano. Nele, a motivacao pecunia―
ria naO fOi preiudiCadao Nele,a tecnologia C sirnples e n5o ha pesquisa ou desenvol―

virnento para torna‐ la diferenteo Nele,nao ha cOntratos govemamentais;a indepen―
dOncia enl relagaO aO Estado ё uma realidade, Nenhum desses empresariOs vascu―
lha os recintos do lnstituto de Tecnologia de Massachusetts em busca de talentos.

Adrnito a c対stOncia de tudo isso. E nao O insignificante essa parte do sistema eco―

nOnlico.Nao ё,entretanto,a parte da econonlia pela qual este livro esteve interes―
sad。 .6 Este livro interessou― se pelo mundo da grandc empresa.Este tambOm C im‐
portante, e ё mais profundamente caracteristico da cena industrial rnodema quc o
dos iavadores de caes ou dO pequeno fabricante dotado de uma grande idOia. De―
ve‐ se sempre tratar com carinho os criticos e protege_10s conta erros onde possr―
vel. A tendOncia da companhia amadurecida no sistema de planeiamentO de tor‐
nar―se parte do complexo administrativo do Estado nao deve ser refutada pelo ape‐

10 as tendencias con廿 6rias fora do sisterna.

Algumas pessoas que nao gOstarn da idё ia de quc o sistema de planaament。
se funde com o Estado ern seu desenvolvirnento sentern―se tentadas a atacar nao

essa tendencia, mas aqueles quc a sugerem. Isso, tem― se quc acentuar, n5o es饉
em ha=11lonia com a etica c as maneiras contemporancas. Outrora os portadores
de mas nOvas eram enforcados,destripados ou suicitoS a Outro tratamento igual―
mente sanguinariO. cOnsidera‐ se agora cssa reacao cOmO falta de delicadeza. Um
mOdico pode info=11lar o cliente mais impertinente quc esta com cancer,sern recelo

de conseqtiencias frsicas adversas. O assessor que precisa inforlnar um polfico que

um novo levantarnento da opiniao pibllca revela estar ele quasc universalrnente
antipatizado necessita apenas de empregar urn tato razoavel. Recomenda― se aque―

les que acharem desagradaveis as presentes infollllac6eS quc exercanl identicas
restric6es.

Eles deveriam tambこ m cOnhecer as causas. Faz parte da valdade do homem
modemo poder ele decidir sobre o carater de seu sistema cconOnlico. Sua area de
decisao ё,na reahdade,extremamente pequena.E concebivel quc ele poderia deci―
dir se desaa ou nao ter um elevado nfvel de industrializacao. Depois disso, os im‐
perativos da organizacao, da tecn01ogia e do planeiamentO func10nam de mOdO se―
melhante cm todas as sociedades e,pelo quc ja vimOs,com resultado geralmente
igual. Dada a decisaO de se ter uma indistria modema,rnuita coisa do quc aconte―

ce O inevitavel e semelhante.

5

As duas perguntas que mais se follllulam sobre unl sistema cconOmico sao sc
ele serve as necessidades frsicas do homem e sc esセ i em haIIHonia conl sua liberda―

de. Pouca davida existe sobre a capacidade do sistema de planeiamentO de servlr
as necessidades do homem. Como j6 observamos, o sistema pode controla― las

t5o― somente porquc as servem abundantemente. E対 ge urn mecanismo para fazer
os homens deseiarem aqullo que o sistema fomece.Esse mecanismo,porOm,nao
funcionaria――as necessidades nao estariarn suicitaS a manipulacao― _naO fOssem
elas amortecidas pela abastanca。 7

6 MaS l aquela a qual,em sua rela95o com O JStema de planelamento,volto a mtar em Ecο nο mics and the Publc Pu「

ρose Boston,Houghton Mllaln,1973
7 COnfOrrne se indicou no capitulo XXI(e confome acentuei minudosamente em outras ocas162s),ele exclui de sua be‐

nei∝ ncia os nao― qua11lcados e osinfortunados
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As perspectivas de liberdade envolvem quest6es muito mais interessantes.
Sempre se imaginou,especialmente da parte dos conseⅣ adores,quc associar tu―

do,ou grande parte,das ati宙 dades econOnlicas ao Estado O colocar em peHgo a li―

berdade.(D indivrduo e suas prefettncias, de urn modo ou outro, sera sacrificado
as necessidades e conveniencias dO mecanismo criado ostensivamente para servl―
10.A medida quc o sistema de planaamento evolui para a penumbra do Estado,a
questto de sua relacao cOm a liberdade passa a surglr de foll:la urgente. Em anos

recentes, nas econornias do tipo soviCtico, houve um conlito mal ocultado entre o

Estado e os intelectuais. Em essencia, fol um conlito entre aqueles para os quais

as necessidades do Governo, aciFna de tudo suas necessidades como planeiadOr
econOrnico e produtor de bens, sao prOenlinentes,c aqueles que afil11lam as altas,
pO“多Fn inCOnvenientes, reivindicac6es de uma cxpress5o artistica e intelectual sem

inib196es,Serd isso uma advertOncia?
Nao deixa de ser saudave1 0 instinto quc adverte dos perigos nessa associac5o

entre o poder piblico e o poder econOmico Quase chega a ser o tema deste livro.
Mas os conservadores olharam em direcao errada na procura desse perigo. Recea―
ram que o Estado pudesse estender― sc e destruir o vigoroso empresariO que ganha

dinheiro. Nao observaram quc, durante todo esse tempo, os suCeSSores do empre―
壺rio sc estavam unindo cada vez mais estreitamente com o Estado c exultando
com o resultado. Estavarn tambOm, e com entusiasmo, aceitando a dirninuic5o de
sua liberdade, Parte disso estt irnplicita na subordinacaO da personaldade do indi‐

vrduO as necessidades da organlzacao. Algo dela esta no padraO exatO da classica
expectativa de neg6clos. O presidente da McDonnel I)ouglas naO tern mais proba―
bilidade de宙 r falar em pablicO,cm tom de critica ou mesmo francamente,sobre a
Forca ACrea,do quc o chefe de urn combinat soviOtico do rninisl● 五o ao qualrepor‐

ta.Nenhum diretor modemo da Ford Motor Companソ reagira com O mesmo vigor

antigo as presunlldas tolices de Washington,como o fez scu fundador.Nenhum di―
retor da Montgome■ ′Ward chegatti a fazer um desafio a um presidente dos Esta‐

dos I」nidos,como o fez Sewell Avelノ ,que certa vez foi retirado pela policia dos es―
crit6rios da companhia,por resistir a rei宙 ndicacao de fazer neg6cio com um sindi―

cato.As boas maneiras talvez esteiam envOlvidas nisso,mas ё de admiur tambOm
quc``ha rnuita cOisa cm jogo".

O problema, porCrn, nao o a liberdade do homem de neg6cio. Oradores das
empresas falaram muito_no passado sobre a liberdade, mas pode‐ se tracar como

regra quc aqueles que mais falam sobre ela壺 o os menos indinados a empre“ ―la.

O executivo de alto n"el que discorre excessivamente sobre a liberdade pessoal
cuidadosamente submete seus discursos sobre esse assunto para revisaO__ feita
por especialistas enl imagens do piblico ―― para chrninar palavras, expressOcs c
idOias que suscitem controvё rsias,como convё m a um perfeito homem de organi―
zacaO.(D general que diz a seus soldados e ao mundo quc eles esぬ o na linha de

frente na batalha pela liberdade O um homem que sempre se submeteu conl satisfa―

caO a disciplina do exCrcito.O plar do estabelecirnento da polfica cxterior quc se re―
fere veementemente aos valores do mundO livre O o homem quc extravagantemen―
te admira a ortodoxia de suas pЮ prias opini6es.

O perigo para a liberdade iaz na SubOrdinacao da crenca as necessidades do
sistema de planeiamento.Nisso,o Estado c o sistema de planciamentO Serao par_
ceiros.Essa ameaca la fOi avaliada,como tambこ m o melo de minimiza‐ la.

6

Se conunuall:10s a Crer que os obietiVOS do sistema de planaamento― ―a ex―

pansaO da producaO acOmpanhada de aumento no consumo,o progresso tecno16-
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gico, as imagens publicas quc o sustentarn― ―estao coOrdenadOs com a宙 da, cn―
ぬo tudO em nossa宙 da estaね a servi9o desses obieiVOS.Teremos ou nos seぬ per―

miido ter aqullo que for compativel com esses ins mdo o mais ica“ a parte.Nos‐
sas necessidades serao cOntroladas dc acordo com as do sistema de planeiamentO;
as diretrizes do Estado estarao suicitas a ldentica inluencia;a educacao sera adap_
tada as necessidades do sistema de planeiamento; as disciphnas exigidas pelo siste―

ma de planeiamento seraO a mOralidade convencional da comunidade. Far― se‐a
com que todos os outros obieivOS parecam insigniicantes,sem impottncia ou an―
ti―sociais.Ficaremos presOs aos ins do sistema de planeiamentO.O EstadO acres‐
centara seu poder rnoral e talvez parte de seu poder legal para que sciam Cumpri―

dos. Em geral, o quc acontecer sera a servldao benigna da servlcal domestica que
O cnsinada a amar a patroa c a ver-lhe os interesses como a seus pr6prios,e nao a

scrЛdao obrigat6ria do trabalhador dos campos.Isso,porё rn,naO sera liberdade.

Se,por Outro lado,o sistema de planaamento for apenas parte,e relativamen―
te uma parte dirninuta da vida, havera muitO menos motivo para preocupa96es.
Obie五VOS esttucos teぬ O orgulho de seu lugat aqueles que os servirem estaぬ O su―

bordinados aos obeiVOS da tecnoestrutura;o pr6prio sistema de planeiamentO se
submetera as reivindicag6es dessas dirnens6es da vida.A preparacao intelectual sc―

ra feita para seu proprio benefFclo e nao para servir rnelhor aO sistema de plancia―

mento.Os homens nao se dcixarao levar pela crenca quc,a parte dOs obietiVOS dO
sistema de planeiamento__a parte da producao de bens e de rendas por lnё tOdOs
にcnicos progressivamente mais adiantados__, nada mais ha de impOrtante na vi―
da.

Sendo assim,podemOs,corn o tempo,chegar a ver o sistema de planeiamen―
to em luz apЮ priada,como um arratto eSSencialmente tOcnico para fomecer bens
e serv℃ os conVenientes em volume adequado. Aqueles que se elevarem attavOs
de sua burocracia assirn veraO a si mesmos. E as conseqtiOncias piblicas estarao
em haIInonia,pois sc os Objetivos cconOnlicos sao as inicas metas da sociedade, ё
natural que o sistema de planciamentO dOrnine o Estado c este sirva a seus fins,Se

outros otteiVOS forem fortemente impostos,o siStema de planeiamentO caira,as_
sirn se espera, para o seu lugar como uma ranllficac5o desligada c auЮ noma do
Estado,rnas responsiva as finahdades lnalores da sociedade.

Virnos onde se encontra a possibilidade de salvacao. o sisterna de planeia―

mento, em contraste com seus antecedentes econOmicos,ё  intelectualmente c対 ―

gente. Faz surglr, para servlr suas necessidades intelectuais e cientricas, a comunl―

dade quc,espera‐ se,reieitara seu rnOnOp61io de prop6sitos sociais.
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``Considera^se geralrnente verdadeiro quc a classe erudita acreditada c os semind―

rios de instrucao superior tOm olhado com desconianca toda inova95o''

THORSTEIN VEBLEN

Nao O meu instinto,cm gerat evitar cOntrovё rsias ou crFticas.Aqueles que pro―

curam assim agir nao infrequentemente se acomodam com a irrelevancia.Mas,こ
provavelrnente imprudencia prOvOcar uma crFtica que finia inoCencia quandona
verdade,se esb escrevendo depois do que pode bem ter sido uma deliberacao ex―
cessivamente solene. A Economia, como outras disciplinas, tern seus canOnes pe―
los quais se julga o comportamento. Estes, em geral,cxigem cuidadosa cspecializa―
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tarnente outras serao cOmpreendidas se se souber ter sido isso altamente dchbera―

do e se as razOes para nao render culto a esses altares aceitos forem esbo9adas.Se―
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.daqulo quc eles mesmos fazem e
Os economistas, cm geral, pensam

muito menos bem do que seus colegas de profissao fazem. Se um estudioso son―
dar profundamente uma pequena secaO dO assunto, sera quase certo que descon‐
iara,por iulgar superficial,do homem cuio ambitO se estende com mais amplitu―
de. Este■ltimo,por sua vez,julgara quc ao especiahsta falta visao ou aquilo que se

chama alcance.Sabendo cada vez mais sobre cada vez rnenos,parece que se arris―
ca a tornar― se completamente ignorante.Aqueles quc ttm indina95o para matem6-
tica vOem os outros como que fugindo do rigor.Os outros consideram quc aqucles
que manciam Sfrnbolos nao sao praticOs. os estatrsticOs iulgam quc aqucles quc
provam dedutivamente scus pontos sao r::IIill[l(よ

」ξlllllyミQz量電ふ」:葛:ぱ:::colegas, aqueles que saO cOntrolados po
indevidamente cautelosos ou mesmo mon6tonos.Ё  sobremOdo afortunado para a

saide pslquica da profissao pensar quc a inexatid5o esteiaぬ O unifollllemente com

os outros. Diz―se quc a situacao nas Outras ciencias sociais O igualrnente satisfat6‐

na.

289
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Concordar― se―a quc este livro nao se restringiu a pontos limitados.Mas tenhO
indisposicaO singula111lente pequena para com aqueles que assim se restringem.
Recorri‐ me a seus tabalhos quantitativa c qualitativamente em todas as fases; nao
poderia ter escrito este livro sem seus esfor9os anteriores. Assirn, nao tenho sen5o

admiracao e gratidao pe10s homens pacientes e cё ticos que mergulham prOfunda―
mente em quesbes,c estou pronto a apoiar seus requerimentos a Fundacao Ford,
por rnais lirnitado que seia o aSSunto a ser investigado. Espero que julguern severa―

mente a maneira pela qual seu materialfol utlizado neste livro.

Devemos,porOm,lembrar―nos quc a especializacao O uma conveniOncia cientr‐
fica,nao uma virtude.Pellllite,entre outtas coisas,o uso de um espectro mais am―
plo de talentOs.(〕 inquenta anos a廿 6s, ha宙a nal」niversidade da Calif6rnia especia―
listas nao em teOria econOnlica,nem em teoria de pre9o,nem em pre90s agrFcolas,
nem em pre9os de frutas, porOm em precos de passas de ameixa e de■ utas citri―

cas.Nao eram grandes homens,mas faziam um trabalho`ul e eram altamente res―
peitados pe10s cultivadOres de ameixas e pelas cooperativas. Teriam sido menos
ateis se estivessem expostos a quesbes de ordem mais c6smica ou mesmO v01ta‐
das para alcachOfras. A especializacao peェ 11lite tarnbOm uma divisao indispen“ vel
do trabalho cientifico e O desenvOlvirnento de subculturas de erudicaO em que Os
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pr6pria maに ria de estudo. Mas pelo menos nas ciOncias sociais, a especializacao 0
tambOm uma fonte de erro.Para seu descに dito,o mundo naO se di宙 de precisa―
mmセ ∞ bn"ぬ s hhs幣 ∞paramttSぷ

認 潔 Lttl」 蹴 ittF轟 &das p● meiramente pelos reitores,chefes d
nlicas. Destinavam― se a dar as diretrizes para a nomeacaO de professores, ao esta‐
belecirnento de cursos c ao financiamento de pesquisas. Embora fOssem excelen―
tes os arquitetos, nao pOderiam ser creditados com uma 宙sao valida c exclusiva
cm quc a sociedade naturalmente se di宙 de. Pudessem ainda se_10 c havena en恒 0
anda o pengo de que o∝ pdttst∞ n瀾

蹴 琵潤 鵡 fr:,Wane"}se a si pr6prio o conhecirnento que somenl

獄 胤 ∫鯛翼 悧吼暫轟
£冨糧稲胤ξ:∫朧∬t課1
xcializac5o.A companhia l outta.A teo―

ria das decis6es― ―a maneira pela qual se chegam a elas em organlzac6es cOmple―
xas――ё Outro campo ainda mais modemo. Durante muitos anos aqueles que se
especializam nos problemas de sociedades anOnirnas 嬢)rn se preocupado muito
com o modo pelo qual se vem passando o controle na grande empresa,senl recur―
sos dos acionistas,para a adnlinistracaO cOntratada.Esta nitima,confoェ llle se obser‐

vou suficienternente neste estudo, cscolhe a Si pr5pria c a scus sucessores qual
uma oligarquia autOnoma quc se perpetua. Especialistas procuraram, no passado,
ern sua pbpria area de interesse,raz6es para isso― ―no controle dO mecanismo de
procurac6es por parte da adrninistacao,na falta de infoi11lag6es para esclarecirnen―

to dos acionistas,na pratica outrora comum de realizar assemb10ias anuais em Obs―

curos lugare10s de Nova」 ersey, onde ninguё m, salvo o mais desternido ac10nista,
Ousana penetrar.ProcurOu― se o remOdio(Sem efeito宙 sivel na maneira pela qual
as companhias tto controladas)nessas mesmas areas,lsto O,no campo das at宙 da―

des empresariais.Vimos quc uma razao altamente plausivel para a mudanca do
controle das companhias estt no declrnlo da importancia dO capital em relacaO a
maO_de_Obra treinada c a crescente comple対 dade da tomada de decis6es nas em―
presas rnodemas.Ganha― se menos poder do suprimento de capital;ha menos deci_
s6es nas quais o adonista possa csperar intervir.Aqueles que toFnam decis6es au―

mentaram bastante scu poder de barganha. Mas as quesbes concementes ao su‐



ADENDO SOBRE O METODO ECONOMICO E A NATUREZA DO DEBATE SOCIAL    291

primento de capital e maO_de_obra pertencem ao teorista econOnllco, ao passo
quc os problemas da tomada de decisOes pertencem aos especialistas ern teona

das decis6es. Em geral, o conhecirnento deles n5o se aplica a muttvel constituicao

das empresas.1
Assim,tratar da matriz malor O complementar e muito possivelmente luminar

o trabalho do especialsta ern sua pr6pria cspecialidade. Urna vez que disso naO se

segue quc o ttabalho sobre pontos menores nao O menOs necessario, a cOnclusao

:ふ 胤 席 じ ま 乱 轟 ξttilrdmmセ
em Gttdお Sociaiヽ po&se

lho competente c trabalho incompetente.

Do mesrno modo que, entre espOcies de tabalho, o julgamento nem sempre ё

aconselhavel,salvo se C necessariO para sustentar a auto― estima do homem que es―

饉 louvando sua propria orientacao.

2

Segundo a expeFiOnCia de todos, salvo dos mais consumados malabaristas, 0
mais facil cOnservar uma bola no ar do que muitas. Tratar sirnultancamente, ou
mesmo em cerrada sequOncia, de todas as mudancas inter―relaclonadas quc 桜)Fn

moldado o sistema dc planeiamentO e a cconomia organizada modema O mais diff―
cil que tratar de apenas uma ou de umas poucas.O problema da cxpos19ao O espe_
cialrnente embara9oso. Todos aqueles quc escrevem sobre assuntos econOnlicos
tem que decidir quanto do Onus da cxpos19aO devenl, eles mesmos, sustentar e

踏 島 鳳 鵠 .観 慇 ‰
欄 :踊 鮒 拙 戚 寓 燿compreensivel, c a erud19ao aprOva uma

crevern e aqucles que leem.
Achel em cerlas ocasiOcs o problema de exposic5o mais penOsO que o de an6-

Ise. E indubitavelrnente o leitor encontrou passagens que considerou dignas de
seu interesse. Mas nao fOi prOp6sito meu submete-10 a uma prova. Ha pOucas

蹴 :賢
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nunca denota crudicao superior. Geralrnente significa ou incapacidade de escrever

claramente ou――e mais comumente――um pensamento confuso ou incompleto.

E conquanto seia uma fOnte de dificuldades lidar de mancira abrangente com
as mudancas,ё  tambOm de grande simpllicacao.Na vida real,mudancas em um

‰ 翻 鮒 胤 品 E肌
躙 霧 i瀾 蠍 撫 蝋 爆mudanca nurn lugar alerta― nos para pK

causas,temos a nossa frente as rnudancas correlatas,quc sao as causas mais prova‐

vels.

Como se estt tratando com as coisas tal como sao,pOdc‐ se tambOm confenr

as conclus6es no tocante a sua cOerencia com o quc e対 ste ou parece e対 stir.O lel―

露 鮨 糧 題 調 i芦梶 鵬 ‖謂』
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セste pode sα  emp祀9-
folllla abrangente, ou tanto quanto possa

ser possiveL O estar tambOm preparado para o que pode parecer esttanho. Os ho―

i欄嶽縣響撼l撫柳 冒墨鮮軋躙 鮮選‖
lな。chegava at` o professor de teona microecon6nical esta―

vam em um campo dferente
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mens suios e analfabetos que saiam dos pantanOs e desciam dO nOrte para
Runnソmede em 1215 derivavarn seu poder do controle quc tinharn sObre as ter―
ras. A Magna Carta,portanto, interessa― se sobretudo pelas responsabilidades iuStas
e iniuStas dos possuidores de terras. A protecao quc subseqtientemente seria con―

cedida as liberdades dos destiturdOs dc terras foi pre宙 sta――sc ё que foi__taO_sO_
mente pelos fi16sofos,sc O quc havia.Ao rei」 oao essa intrusao dO poder dos pro―
prietanos ern seu direito divino pareceu arbitraria,lmpertinente, estranha e de uma

legitirnidade altamente discutrvel. Isso lustifiCou― o bastante ern sua intencaO de naO
honrar sua assinatura.

No sOculo passado o capital tornou― se mais importante quc as terras.A ele as‐
sociou―se o poder,Para as classes dominantes rnais antigas os novos capitalistas no―

vamente pareceram intrusos,nao― civilizados e de legitimidade contesttvel.

Em ternpos recentes, por melo da atuacao dos sindicatOs, o trabalho adquiriu

substancial poder econOrnico, e com ele seguiu mais uma vez o poder polrticO.(D
exerciclo de poder politico pelos sindicatos pareccu ser de legiumidade tambom al‐
tamente contesね vel. Os lrderes trabalhistas foram em geral advertidos para deixar
a politica a parte.

Em anos ainda rnais recentes,a tecnologia complexa c a organizacaO altamen―

te desenvolvida tomaram―se importantes para o exito ecOnomico. Esperava― se quc
o poder passasse para aqueles quc estao hablitados a guiar Ou a servlr a organiza―

cao. Esperava― se tarnbこ m quc as fontes dessa maO_dc_obra especializada conquis‐
tassem prestrgio c autOndade.Estava― se tambё m preparado para saber quc esse
novo exercFclo do poder parecia a muitos impertinente,intrometido e de qucstiond―

vellegiimidade.

Tem‐se contestado fortemente a legitimidade da administracao nao prOpric桜 1-

ria da companhia modema.A desiocacao dO aclonista proprictariO tem sidO encara―
da com certo alaline.()rnesmo se da cOm o crescente poder e assertivas das unl―
versidades que fomecem essa mao― de_Obra. Membros de corpo docente c estudan―
tes tern exercido papel importante,c em alguns casos estatOgico,na legislacao dos

direitos civis, na polfica educacional e, mais importante ainda, na polfica exterior,

na qual tel11linaram__espera― se que decisivamente― ―com um habitO de aquies―
cencia a tudo que fosse oficialrnente proclamado ser a polfica dos EstadOs I」 nidos,
por burocratas civis e militares e seus ac61itos olciais. Sua funcao politica O impor―

tante em alguns Estados. Aos politicos profisslonais confortavelrnente identificados

com os neg6cios e o trabalho c aos arcontes tradiclonais da polrtica exterior, essa

intromissaO de academicOs tem parecido impertinente c irregular e um uso alta‐
mente legitimo da energia de eruditos.Todos os interessados fOram senamente ad―
vertidos para que se confinassenl ao campus.

Encarar o novo poder dos adrninistradores ou a funcao mais assertiva das unl―

versidades is01adamente de outras mudancas O nao ver quase nada de sua impor―
鯰ncia Sao remOinhos menores no modelo da vida,a espOcie de coisas quc atral a
atencao durante uma temporada. Mas encarado no contexto inteiro das mudan‐

9aS, COmo parte de outra nova transferencia de poder para a Organizacao e para
aqucles que a suprem de talentos, toma― sc um desenvOlvilnento de irnponancia
duravel,cOnfollllo este livro devidamente recomendou.

3

saO pOrtanto consideraveis as vantagens de sc tratar amplamente das mudan―

cas. Aquelas que dizern respeito as mudancas que se estendem para alom da ccO_
nomia sao tambё m grandes e, com o decorrer do ternpo, elas se tOrnam cada vez
maiores,isso porquc, com a melhoria no bem― estar do povo, a cconomia torna‐ sc



ADENDO SOBRE O METODO ECONOMICO E A NATUREZA DO DEBATE SOCIAL    293

progressivamente mais inadequada como base para lulgamento social e como
OnentacaO para as diretrizes piblicas.Isso tambOm exige um breve comen饉 no.

Se as pessoas esぬ o famintas,rnal vestidas,sem abrigo ou doentes,nada 0 5o
lmportante como remediar-lhes a condicaO.uma renda mais alta O o remOdlo basi_
co;seu problema O,portanto,um problema econOrnico.Sera a Ocasiao de preOcu―
par―se com o lazer,a contemplacao e apreciacao da beleza e dc outros obieiVOS
mais elevados da vida quando todos ia tiVerem uma refe19ao decente. AtO defen―
dc―se melhor a liberdade pessoal e perscguc― se melhor a salvacao espiritual quan―

do se tem o estOmago chelo. Numa sociedade pobre, a cconornia naO representa
tudo na vida,porё nl,nollllalrnente,representa a rnalor parte dela.

Corn alta renda,questOes a10m do alcance da economia enttam em jogo.Es―
tas c対 gem que se considere quanto de beleza se devera sacnficar para aumentar a
producao.Ou quantos valores civilizados,a fim de quc se possam vender mais efe‐
tivamente as mercadorias, pois nenhuma experiencia sugere que uma verdade s6-
bria c serena seia taO valiOsa para csse fim quanto a、 Лolencia espiria e dura. Ou

quanto extens市 amente devera a educacao adaptar― sc as necessidades da produ―

9aO em Opos195o as necessidades do conhecirnento?Ou quanta disciphna se deve―
ra aplicar aos homens para garantir rnalor produ9ao?(Du quanto de nscO rnilitar de―

vera correr― se para adquirir nova tecnologia?Ou quanto devera o indivFduo subor―

dinar de sua personalidadc a organizacao quc se cnou para suprir-lhe as necessida‐

des?
Ha muitO adrnitiram os econonlistas serem essas quesbes ou algums delas im―

portantes; livros― texto, professores e econonlistas em altos postos regulallnente ad―

vertem quc julgamentos econOmicos nao壺 o O julgamento total da vida.Feita essa

advertOncia, a cconomia rotinciramente faz entto a prova final da polltica pablica.
A taxa de aumento da renda c producao na Renda Naclonal e no Produto Naclo―
nal Bruto, juntarnente corn o namerO de desempregados, peIIllanecc a medida
por assirn dizer exclusiva da realizac5o social. Essa C a moralidade modema. Su―

p6c―se que Sao PedrO apenas pergunte aos candidatos ao paraiso o que fizeram
para aumentar o Produto Naclonal Bruto.

E対stem boas raz6es para essa insistencia sobre a totalidade dos obieuvos ecO_
nOnlicos. Ela detOm o que, diferenternente, seria uma desconcertante obsolescOn―

cia na profissao de ecOnomista, pois, enquanto a razaO sOcial for coincidente com

o desempenho econOnlicQ, os economistas serao os mais altos arbitrOs da politica
social. De outra maneira na0 0 seriarn,c a preenlinencia deles nao deve ser sacnfi_

cada sem mals nem rnenos.
Ha mais uma vantagem nos obiettVOS econOmicos.A qualidade de vida O sub―

leiVa e discut"el.Nao se pOde medir facllmente o progresso cultural e estoicO.
Quem podera dizer com seguranca quais os arraniOS que melhor pellllitem o de‐
senvolvimento da personalidade do indivFduo? QuCm podera ter certeza de que
promove a felicidadc humana total?Quem pOdera adivinhar quanto de ar puro ou
de estradas desatravancadas se desfnlta? O Produto Naclonal Bruto c o nfvel de
desemprego,por outro lado,sao obicuvOs e mensuね veis.A muitos parecerd sem―

pre melhor ter um progresso mensuttvel rumo a obicuvos errados do quc um pro―
gresso n5o mensuね vel e,portanto,incerto,rumo aos obicivOS Certos.Isso,po―
rOm,dificilrnente atendena aOs prop6sitos deste livro.

4

A supremacia dos obicivoS ecOnOmicos C tambOm宙 tal para a divisao dO tta_

balho no campo da Economia,pois a cspedalizacaO s6 0 possivel se os especialis―
tas se acham unidos por um obietiVO Comum e aceito.Dada a situacao das cOisas,
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o homem pode trabalhar na ccononlla da indistria textit dO acO e de produtOs qur―
micos ou pode interessar― se pela agncultura, pelo trabalho ou pelos transportes e
assegurar― se pelo conhecirnento de que, sc uma diretriz politica possibilita malor
produ95o com dete111linados recursos,essa polrtica o sOcialrnente sadia. Fosse per―

rnitido a um homem quc ttabalhasse na indisMa texil,do a9o ou de produtos qur―
rnicos concluir que a 宙rtude social esta cm prOduzir menos com condicoes mais
descansadas de ttabalho ou com menos polutao do ar Ou da agua, haveria o
caos. Ele tena que ser afastado,rnesmo que dehcadamente.A situa95o de um eco―
nonlista que conclursse quc muitos operanos ia estavam produzindo artigos de sig―

nincacao marginal,submarginal ou carcinomatosa sena tristemente idenuca.A de
um especialista cm politica fiscal que recomendasse unl imposto menor, porquc
ele procurava uma taxa de crescirnento mais baixa, mais divisao de trabalho e
malor nimero de lazer,seria a mais difrcl de tOdas.Um interesse sё no,disuntO de
um que fosse puramente oral,por malores obicivOS SOCiaiS,tena um efeitO sObre―
modo permrbadOr sobre a cconornia,tal como O profisslonalrnente praticada.

Pode‐ sc agora perceber certa reacaO.A adocaO de ObictivOS naO ecOnomicos
tern o aspecto de ameaca, da qual recuam automaticamente os que saO prOfisslo―
nalrnente sens"eis. Eles p6em de lado essas preocupa90es extra― econOnlicas co―

mo sendo “brandas", o que vale dizer quc saO prOfisslonalrnente abaixo dO pa―
drao.

Contudo, conveniencia prOfisslonal e interesse pessoai naO representarn os
guias mais seguros no pensamento social.QucstOes a10m da csfera dOs ecOnomis‐
tas――a beleza, a dignidade, o prazer e a duracao da宙da――podem ser inconve―
nientes,mas sao importantes.

5

Num livro que tem muito a ver com mudancas,こ talvez particulalluente muito

atil dizer algumas palavras sobre a reacaO dOs econonllstas a clas. A reacaO tende

a scr conservadora,c isso C verdadeiro n5o s6 aos pOucos que se denorninam con―
servadores como a born nimero dos quc,sem hesitar,se dizem liberais.

As raz6es remontam ao caねter duplo da mudanca na EconOmia.Nas ciencias
fisicas―― Qurmica,Fisica,Blologia―― a mudanca esta assOciada apenas com a des‐
coberta, com o estado melhorado do conhecirnento.A matё ria quc esta sendO es―

tudada nao muda. Na EconOmia, do mesmo modo quc nas outras Ciencias so―
ciais, c対 ste mudanca tanto no estado do conhecirnento como no que cs16 sendo
esmdadO.E対ste uma melhora no conhecirnento do processo pelo qual se estabele‐
cem os precos.Tambё m ha mudanca no modo como se estabelecem os pre9os.Is―
so acontecera quando o pequeno propricErio, que nao tern cOntrole algum sObre
o mercado, ceder ante a companhia gigantesca que possui tal controle ou quando
ambos cederenl ante a fixacao de pre9os pe10 Governo.

Os economistas naO saO inerentemente resistentes a no宙 dades mas reagem
muito diferentettente aos dois tipos de mudanca. Novos cOnheCirnentos ou novas
interpretac5es de conhecimentos e対 stentes saO muito bem acOlhidos.Mudancas
nas insitu19oes subiacentes sao asdmlladas muito mab lentamente.

Assirn,em qualquer perrOdO dOs■ ltimos sessenta anos,uma nova宙 sao da de_
tei11linacao de salariOs nOs mercados competitivos teria sido rapidamente aceita・ Al―

gumas o foram.Contudo,a cxistencia dO sindicato nao fOi durante muito tempo re―

conhecida na teoria dos sald●os. Embora o economista do trabalho levasse em
considera95o os sindicatos,o te6rico cconOrnico de mais prestrgio continuava a ad―
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nlitir uma “ausOncia de irnpedirnentos" no mercado de trabalho.2 1gualrnente, a
teoria da llllla e de como ela ma対 rniza sua renda no mercado tem passado por
um sern‐ nimero de aprimoramentos nas■ltimas dOcadas, Essa teoria adnlite quc

:よ冒 隈 壌 1剛 跳 ∬ 壼 譜 協 議 話犠 ふ ∬ ]s蹴 ,ゝ繁 1簿 :

tece na grande companhia modema,onde a adnlinisttac5o trabalha numa base de
salariO c Os beneficiariOs ぬO os acionistas, que os administradores iamais viram.

Embora a grande companhia,a semelhanca do sindicato,esteia 10nge de ser nOva,
nunca foi realFnente assirnllada pelo corpo principal da cconornia.3

Extensas aquis196es govemamentais em areas de alta tecnologia,sua ampla in―

tervencao nOs salarios e precos e a abundanda generalizada, com seu e宙dente

efeito sobre o problema econOnlico que em parte resolve,ainda tOm de conseguir
introduzir― se no corpo p五 ncipal da teoria cconOmica.

O conseA/adorismo nesses assuntos nao O sem justificacao. As bordas da dis―

cutto econOnlica ha muitO震 )rn sido anigidas pOr revoluc6es abortadas ou que re―

sultaram ser inconsequentes.A desmoneizacao da prata,os c6digos da NRA,4。 s

efeitos da legisla゛ o do SalariO rnfnirno,as decisOes dos tribunais trazendo os oligo‐

p61los para dentro do ambitO da Lei Shellllan, a aprovacao c a emenda da Lci
Taft‐Hartley, foram uma dessas surpresas inesperadas. Afinal de contas pouco mu―
daram. Isso fez com que os econornistas adotassem uma opiniao conservadora pa―
ra corn as rnudancas instituclonals.

A Econornia,entetanto,resiste tarnbem a mudancas conseqtientes e duradou―
ras porque parece mais cientricO proceder assim.A FIsica,a Qurmica,a Geologia c
a Blologia sao indubitavelmente ciencias esta0 11111adas em maに nas imuttveis.Se

a Econonlia igualrnente tem quc ser cientrfica, presunlivelrnente deve ter uma pla―
tafolilla igualmente esttvel.Se esta naO c対 ste,pode‐ se presumi‐ la.Aceitar mudan―

9as fundamentais O ser dubiamente respeitoso para com aS aspirac6es cientificas
da Econornia.Negar sua relevancia c adnlitir uma posicaO cientifica muito melhor.

Essas atitudes tarnbOm hallllonizarn‐ se bem com os ihteresses pessoais. O co―

nhecirnento para o intelectual l o mesmo quc a perrcia para O artesao c o capital
para o homem de neg6cios. Em todos eles,o instinto ё terner a obsolescencia. Mas

o intelectual se acha numa pos195o muito melhor para resistir a obsOlescencia dO
que o arte壺 o ou o homem de neg6cios.A maquina que substitul o artesao O intel_
ramente tang"el.Sua inica linha de resistOncia C manifesta:uma greve ou um ma―
lho para esmagar a maquina. Ambos se defrontarn com a desaprovacao pubhca.

Qualquer tentaiva de um homem de neg6cios para proteger a bbnca Obsoleta,
controlar ou suprimir as inova96es competitivas O igualrnente censuravel. Mas o in―
telectual pode negar que tenha haυ ido mudanca.Os fatores que conduzem a obso‐
lescOncia quc alega― ―ele pode insistir― ―sao inveng6es de uma imaginacao indis_

ciplinada. Ele pode ser unl luddi3び5 sem宙Olencia c, realrnente, sem quc o saiba

Seria de fato surpreendente se tal oportunidade nao fOsse explorada.

Para um livro interessado nas mudancas e suas conseqtiOncias, こ obviamente
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deSeiavel que O leitor e o critico esteiarn diSpostos a aceitar tanto o fato como a im―

pOnancia da rnudanca.Dar,essa argumentagao.

Mas a pessoa ё aiudada pelo fato de quc as mudancas aqui examinadas nao
ぬo moderadas.O trabalho da ciencia c tecnologia modemas O altamente visivel.A
maloria das pessoas adrnitira quc ele tem seus efeitos sobre a organizacao ecOnornl―

ca c o comportamento social.A grande sociedade anOnirna naO pode ocultar― se fa―

clmente.Poucos serao os que imaginam quc o impacto social da General Motors
――sobre os empregados,os mercados,os fregueses e o Estado― ― seia O mesmo
que o da grania de leite de Wisconsin.O Estado C evidentemente uma foκ a vasta―

mente malor nos neg6clos econOrnicos do que o era sessenta anos attas. Nao sc
afigura improvavel quc a ciencia,a tecnologia c a organizacao tenham irnpostO no―
vas e対 gOncias as instituic6es educaclonais ou modificado o equnも 五。de poder en―
tre o capital e a organizag5o.

Na realidade, muitos concordarao que O onus da prova pesa sobre aqueles
que declaranl tereT cssaS mudancas deixado inalteradas as conclusoes no tocante

a vida ecOnomica.E precisamente ar que descio saa csse Onus colocado.
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