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8 
O fordismo 

A data inicial simb6lica do fordismo deve por certo ser 1914, quando Henry 
Ford introduziu seu dia de oito horas e cinco d6lares como recompensa para os 
trabalhadores da linha automatica de montagem de carros que ele estabelecera no 
ano anterior em Dearbon, Michigan. Mas o modo de implantacao geral do fordismo 
foi muito mais complicado do que isso. 

Em muitos aspectos, as inovacoes tecnol6gicas e organizacionais de Ford eram 
mera extensao de tendencias bem-estabelecidas. A forma corporativa de organiza- 
c;ao de neg6cios, por exemplo, tinha sido aperfeicoada pelas estradas de ferro ao 
longo do seculo XIX e ja tinha chegado, em particular depois da onda de fus6es e 
de formacao de trustes e cartels no final do seculo, a muitos setores industriais (um 
terco dos ativos manufatureiros americanos passaram por fusees somente entre os 
anos de 1988 e 1902). Ford tambem fez pouco mais do que racionalizar velhas 
tecnologias e uma detalhada divisao do trabalho preexistente, embora, ao fazer o 
trabalho chegar ao trabalhador numa posicao fixa, ele tenha conseguido dramati- 
cos ganhos de produtividade. Os Principios da Administraciio Cientifica, de F. W. 
Taylor - um influente tratado que descrevia como a produtividade do trabalho 
podia ser radicalmente aumentada atraves da decomposicao de cada processo de 
trabalho em movimentos componentes e da organizacao de tarefas de trabalho 
fragmentadas segundo padroes rigorosos de tempo e estudo do movimento -, 
tinham sido publicados, afinal, em 1911. E o pensamento de Taylor tinha uma 
longa ancestralidade, remontando, atraves dos experimentos de Gilbreth, na deca- 
da de 1890, as obras de escritores da metade do seculo XIX como Ure e Babbage, 
que Marx considerara reveladoras. A separacao entre gerencia, concepcao, controle 
e execucao (e tudo o que isso significava em termos de relacoes sociais hierarquicas 
e de desabilitacao dentro do processo de trabalho) tambern ja estava bem avancada 
em muitas industrias. 0 que havia de especial em Ford (e que, em ultima analise, 
distingue o fordismo do taylorismo) era a sua visao, seu reconhecimento explicito 
de que producao de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 
reprcducao da forca de trabalho, uma nova politica de· controle e gerencia do 
trabalho, uma nova estetica e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 
sociedade dernocratica, racionalizada, modernista e populista. 

O lider comunista italiano Antonio Gramsci, jogado numa das pris6es de 
Mussolini umas duas decadas mais tarde, extraiu exatamente essa implicacao. 0 
americanismo e o fordismo, observou ele em seus Cadernos do Cdrcere, equivaliam 
ao "maier esforco coletivo ate para criar, com velocidade sem precedentes, e com 
uma consciencia de prop6sito sem igual na hist6ria, um novo tipo de trabalhador 
e um novo tipo de homem", Os novas metodos de trabalho "sao inseparaveis de 
um modo especifico de viver e de pensar e sentir a vida". Quest6es de sexualidade, 
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de familia, de formas de coercao moral, de consumismo e de acao do Estado 
estavam vinculadas, ao ver de Gramsci, ao esforco de forjar um tipo particular de 
trabalhador II adequado ao novo tipo de trabalho e de processo prcdutivo". Con- 
tudo, duas decadas depois dos movimentos iniciais de Ford, Gramsci julgava que 
"sua elaboracao ainda esta apenas em seu estagio inicial, sendo, portanto, (aparen- 
temente) idilica", Por que, entao, levou tanto tempo para que o fordismo se tornas- 
se um regime de acumulacao adulto? 

Ford acreditava que o novo tipo de sociedade poderia ser construido simples- 
mente com a aplicacao adequada ao poder corporativo. 0 prop6sito do dia de oito 
horas e cinco d6lares s6 em parte era obrigar o trabalhador a adquirir a disciplina 
necessaria a operacao do sistema de linha de montagem de alta produtividade. Era 
tambem dar aos trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes para que consu- 
missem os produtos produzidos em massa que as corporacoes estavam por fabri- 
car em quantidades cada vez maiores. Mas isso presumia que os trabalhadores 
soubessem como gastar seu dinheiro adequadamente. Por isso, em 1916, Ford enviou 
um exercito de assistentes sociais aos lares dos seus trabalhadores II privilegiados" 
(em larga medida imigrantes) para ter certeza de que o "novo homem" da produ- 
c;ao de massa tinha o tipo certo de probidade moral, de vida familiar e de capaci- 
dade de consumo prudente (isto e, nao alco6lico) e "racional" para corresponder 
as necessidades e expectativas da corporacao. A experiencia nao durou muito tem- 
po, mas a sua pr6pria existencia foi um sinal presciente dos profundos problemas 
sociais, psicol6gicos e politicos que o fordismo iria trazer. 

Era tal a crenca de Ford no poder corporativo de regulamentacao da economia 
como um todo que a sua empresa aumentou os salaries no comeco da Grande 
Depressao na expectativa de que isso aumentasse a demanda efetiva, recuperasse 
o mercado e restaurasse a confianca da comunidade de neg6cios. Mas as leis co- 
ercitivas da competicao se mostraram demasiado fortes mesmo para o poderoso 
Ford, forcando-o a demitir trabalhadores e cortar salaries. Poi necessario o New 
Deal de Roosevelt para salvar o capitalismo - fazendo, atraves da intervencao do 
Estado, o que Ford tentara fazer sozinho. Ford tinha se esforcado por antecipar-se 
aos acontecimentos, nos anos 30, fazendo seus trabalhadores proverem a maior 
parte de suas pr6prias necessidades de subsistencia, Eles deveriam, alegava ele, 
cultivar legumes nas horas vagas nos pr6prios jardins (uma pratica seguida com 
grandes resultados durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra). Ao insistir 
em que 11a auto-ajuda ea unica maneira de combater a depressao economica", Ford 
reforcou o tipo de utopia controlada de volta a terra que caracterizou os pianos de 
Frank Lloyd Wright para Broadacre City. Mas, mesmo nesse caso, podemos detec- 
tar interessantes sinais de futuras configuracoes, visto que foi a suburbanizacao e 
desconcentracao da populacao e da industria (e nao a auto-ajuda), implicitas na 
concepcao modernista de Wright, que se tornaria o principal elemento de estimulo 
da demanda efetiva pelos produtos de Ford no longo periodo de expansao do p6s- 
-guerra a partir de 1945. 

O modo como o sistema fordista se estabeleceu constitui, com efeito, uma 
longa e complicada hist6ria que se estende por quase meio seculo. Isso dependeu 
de uma miriade de decis6es individuais, corporativas, institucionais e estatais, muitas 
delas escolhas politicas feitas ao acaso ou respostas improvisadas as tendencies de 
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crise do capitalismo, particularmente em sua manifestacao na Grande Depressao 
dos anos 30. A subsequents mobilizacao da epoca da guerra tambem implicou 
planejamento em larga escala, bem como uma completa racionalizacao do processo 
de trabalho, apesar da resistencia do trabalhador a producao em linha de monta- 
gem e dos temores capitalistas do controle centralizado. Era diffcil, para capitalis- 
tas e trabalhadores, recusar racionalizacoes que melhorassem a eficiencia numa 
epoca de total esforco de guerra. Alem disso, as confus6es entre praticas ideol6gi- 
cas e intelectuais complicavam as coisas. A direita ea esquerda desenvolveram sua 
pr6pria versao de planejamento estatal racionalizado (com todos os seus atavios 
modernistas) como solucao para os males a que o capitalismo estava tao claramen- 
te exposto, em particular na situacao dos anos 30. Foi esse tipo de hist6ria intelec- 
tual e politica confusa que fez Lenin louvar a tecnologia de producao taylorista e 
fordista enquanto os sindicatos da Europa Ocidental a recusavam; Le Corbusier 
aparecer como ap6stolo da modernidade enquanto se aliava a regimes autoritarios 
(Mussolini por algum tempo e o regime de Vichy na Franca): Ebenezer Howard 
forjar planos ut6picos inspirados no anarquismo de Geddes e Kropotkin - apenas 
para serem apropriados por desenvolvimentistas capitalistas - e Robert Moses 
comecar o seculo como "progressista" politico (inspirado pelo socialismo ut6pico 
apresentado em Looking backwards, de Edward Bellamy) e terminar como o "corre- 
tor do poder" que "levou o moedor de carne" para o Bronx em nome da 
autornobilizacao da America (ver, por exemplo, Caro, 1974). 

Houve, ao que parece, dois principais impedimentos a disseminacao do fordismo 
nos anos entre-guerras. Para cornecar, o estado das relacoes de classe no mundo 
capitalista dificilmente era propicio a facil aceitacao de um sistema de producao 
que se apoiava tanto na familiarizacao do trabalhador com longas horas de traba- 
lho puramente rotinizado, exigindo pouco das habilidades manuais tradicionais e 
concedendo um controle quase inexistente ao trabalhador sobre o projeto, o ritmo 
e a organizacao do processo produtivo. Ford usara quase exclusivamente a mao- 
-de-obra imigrante no seu sistema de producao, mas os imigrantes aprenderam e 
os trabalhadores americanos eram hostis. A rotatividade da forca de trabalho de 
Ford mostrou-se impressionantemente alta. 0 taylorismo tambern enfrentou fortes 
resistencias nos anos 20, e alguns comentadores, coma Richard Edwards (1979), 
insistem que a oposicao dos trabalhadores infligiu uma grande derrota a implan- 
tacao dessas tecnicas na maioria das industrias, apesar do dominio capitalista dos 
mercados de trabalho, do fluxo continua de mao-de-obra imigrante e da capacida- 
de de mobilizar exercitos de reserva da America rural (e, par vezes, negra). No 
resto do mundo capitalista, a organizacao do trabalho e as tradicoes artesanais 
eram simplesmente muito fortes, e a imigracao muito fraca, para permitir ao 
fordismo ou ao taylorismo qualquer facilidade de prcducao, muito embora os 
principios gerais da administracao cientffica fossem amplamente aceitos e aplica- 
dos. Nesse sentido, Administration indusirielle et generale, de Henri Fayol (publicado 
em 1916), mostrou-se um texto muito mais influente na Europa do que ode Taylor. 
Com sua enfase nas estruturas organizacionais e na ordenacao hierarquica do fluxo 
de autoridade e de informacao, o livro deu origem a uma versao bem diferente da 
administracao racionalizada, em comparacao com a preocupacao taylorista de sim- 
plificar o fluxo horizontal dos processos de producao. A tecnologia de linha de 
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montagem para producao de massa, implantada em muitos pontos dos Estados 

� ; Unidos, tinha um desenvolvimento muito fraco na Europa antes da metade dos 

�� anos 30. A indiistria de autom6veis europeia, com excecao da fabrica da Fiat em 
�\. Turim, permanecia em sua maior parte uma industria artesanal de alta habilidade 

. (,,'",:(' (embora organizada corporativamente), produzindo carros de luxo para consumi- i� dores de elite, sendo apenas ligeiramente influenciada pelos procedimentos de 
----&- < linha de montagem na producao em massa de modelos mais baratos antes da 

� ·· Segunda Guerra Mundial. Foi preciso uma enorme revolucao das relacoes de classe 

. � � .... (uma revolucao que comecou nos anos 30, mas so deu frutos nos anos 50) para 
� S, acomodar a disseminacao do fordismo a Europa. 

� � ......._ A segunda barreira importante a ser enfrentada estava nos modos e mecanis- 
o}) mos de intervencao estatal. Foi necessario conceber um novo modo de regulamen- 

.{ _8 tacao para atender aos requisitos da producao fordista; e foi preciso o choque da 
� · depressao selvagem e do quase-colapso do capitalismo na decada de 30 para que 
�-\> as sociedades capitalistas chegassem a alguma nova conce�ao da forma e do uso 

S,:- dos poderes do Estado. A crise manifestou-se fundamentalmente como falta de 
demanda efetiva por produtos, sendo nesses termos que a busca de solucoes come- 
cou, Com o beneficio da compreensao a posteriori, e verdade, podemos ver com 
mais clareza todos os perigos representados pelos movimentos nacional-socialistas. 
Mas, a luz do fracasso evidente dos governos democraticos em fazer qualquer 
coisa alem de parecer condescender com as dificuldades de um imenso colapso 
economico, nao e diffcil ver o atrativo de uma solucao politica em que os trabalha- 
dores fossem disciplinados em sistemas de producao novos e mais eficientes e em 
que a capacidade excedente fosse absorvida em parte por despesas produtivas e 
infra-estruturas muito necessarias para a producao e o consumo (sendo a outra 
parte alocada para inuteis gastos militares). Nao poucos politicos e intelectuais 
(cito o economista Schumpeter como exemplo) consideravam os tipos de solucoes 
explorados no [apao, na Italia e na Alemanha nos anos 30 (despidos do apelo a 
mitologia, ao militarismo e ao racismo) corretos, e apoiaram o New Deal de Roosevelt 
porque o viam precisamente sob essa 6tica. A estase democratica dos anos 20 
(embora vinculada a classe) tinha de ser superada, muitos concordavam, por um 
pouco de autoritarismo e intervencionismo estatais, para os quais bem f10Ucos 
precedentes (salvo a industrializacao do [apao ou as intervencoes bonapartistas da 
Franca do Segundo Imperio) podiam ser encontrados. Desiludido com a incapaci- 
dade dos governos dernocraticos de assumir o que ele considerava tarefas essen- 
ciais de modernizacao, Le Corbusier se voltou primeiro para o sindicalismo e, mais 
tarde, para regimes autoritarios como as unicasjgrmas polftic.a_s_capazes de enfr� 
tar a crise. 0 problema, tal como o via um economista como Keynes, era chegar a 
um conjunto de estrategias administrativas cientificas e poderes estatais que esta- 
bilizassem o capitalismo, ao mesmo tempo que se evitavam as evidentes repress6es 
e irracionalidades, toda a beligerancia e todo o nacionalismo estreito que as solu- 
coes nacional-socialistas implicavam. E nesse contexto confuso que temos de com- 
preender as tentativas altamente diversificadas em diferentes nacoes-Estado de 
chegar a arranjos politicos, institucionais e sociais que pudessem acomodar a cro- 
nica incapacidade do capitalismo de regulamentar as condicoes essenciais de sua 
pr6pria reproducao. 
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O problema da configuracao e uso pr6prios dos poderes do Estado s6 foi 
resolvido depois de 1945. Isso levou o fordismo a maturidade como regime de 
acumulacao plenamente acabado e distintivo. Como tal, ele veio a formar a base 
de um longo periodo de expansao p6s-guerra que se manteve mais ou menos 
intacto ate 1973. Ao longo desse perfodo, o capitalismo nos paises capitalistas 
avancados alcancou taxas fortes, mas relativamente estaveis de crescimento econo- 
mico (ver figura 2.1 e tabela 2.1). Os padr6es de vida se elevaram (figura 2.2), as 
tendencias de crise foram contidas, a democracia de massa, preservada e a ameaca 
de guerras intercapitalistas, tornada remota. 0 fordismo se aliou firmemente ao 
keynesianismo, e o capitalismo se dedicou a um surto de expansoes internacionalistas 
de alcance mundial que atraiu para a sua rede iruimeras nacoes descolonizadas. A 
maneira como esse sistema veio a existir e uma hist6ria dramatics que merece ao 
menos um ligeiro escrutinio caso desejemos compreender melhor as transicoes que 
ocorreram a partir de 1973. 

O periodo p6s-guerra viu a ascensao de uma serie de industrias baseadas em 
tecnologias amadurecidas no periodo entre-guerras e levadas a novos extremos de 
racionalizacao na Segunda Guerra Mundial. Os carros, a construcao de navios e de 
equipamentos de transporte, o aco, os produtos petroqufmicos, a borracha, os ele- 
trodornesticos e a construcao se tornaram os propulsores do crescimento economi- 
co, concentrando-se numa serie de regi6es de grande producao da economia mundial 
- o Meio Oeste dos Estados Unidos, a regiao do Rur-Reno, as Terras Medias do 
Oeste da Gra-Bretanha, a regiao de producao de T6quio-Iocoama. As forcas de 
trabalho privilegiadas dessas regi6es formavam uma coluna de uma demanda efetiva 
em rapida expansao. A outra coluna estava na reconstrucao patrocinada pelo Es- 
tado de economias devastadas pela guerra, na suburbanizacao ( particularmente 
nos Estados Unidos), na renovacao urbana, na expansao geografica dos sistemas de 
transporte e comunicacoes e no desenvolvimento infra-estrutural dentro e fora do 
mundo capitalista avancado. Coordenadas por centros financeiros interligados, tendo 
como apice da hierarquia os Estados Unidos e Nova Iorque, essas regi6es-chave da 
economia mundial absorviam grandes quantidades de materias-primas do resto do 
mundo nao-comunista e buscavam dominar um mercado mundial de massa cres- 
centemente homogeneo com seus produtos. 

Mas o crescimento fenomenal da expansao de p6s-guerra dependeu de uma 
serie de compromissos e reposicionamentos por parte dos principais atores dos 
processos de desenvolvimento capitalista. 0 Estado teve de assumir novos 
rkeynesianos) papeis e construir novos poderes institucionais; o capital corporativo 
eve de ajustar as velas em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha 

da lucratividade segura; e o trabalho organizado teve de assumir novos papeis e 
ncoes relativos ao desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de 

producao. 0 equilfbrio de poder, tenso mas mesmo assim firme, que prevalecia 
entre o trabalho organizado, o grande capital corporativo e a nacao-Estado, e que 
·ormou a base de poder da expansao de p6s-guerra, nao foi alcancado por acaso 
- resultou de anos de luta. 

A derrota dos movimentos operarios radicais que ressurgiram no perfodo p6s- 
-guerra imediato, por exemplo, preparou o terreno politico para os tipos de con- 

ole do trabalho e de compromisso que possibilitaram o fordismo. Armstrong, 
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Glyn e Harrison (1984, capitulo 4) oferecem detalhada analise de como se preparou 
o ataque as formas tradicionais (orientadas para os oficios) e radicais de organiza- 
c;ao do trabalho tanto nos territ6rios ocupados do [apao, da Alemanha Ocidental 
e da Italia como nos territ6rios supostamente "livres" da Cra-Bretanha, da Franca 
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e dos Paises Baixos. Nos Estados Unidos, onde a Lei Wagner de 1933 tinha dado 
aos sindicatos poder no mercado (com o reconhecimento explicito de que os direi- 
tos de negociacao coletiva eram essenciais para a resolucao do problema da de- 
manda efetiva) em troca do sacrificio no campo da producao, os sindicatos viram- 
se sob um ataque virulento nos anos de p6s-guerra par uma prentensa infiltracao 
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Figura 2.2 Saldrios reais e renda familiar nos Estados Unidos, 1947-1986. 
(Fontes: Estaiisiicas Hisioricas dos Estados Unidos e Relat6rios Economicos ao Presidente) 
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Tabela 2.1 Taxas medias de crescimenio dos pa{ses capitalistas auancados ao longo de 
udrios periodos de tempo a partir de 1820 

Taxas percentuais anuais de rnudanca 

Produto Produto per capita Exportacoes 

1820-1870 2,2 1,0 4,0 
1870-1913 2,5 1.4 3,9 
1913-1950 1,9 1,2 1,0 
1950-1973 4,9 3,8 8,6 
1973-1979 2,6 1,8 5,6 
1979-1985 2,2 1,3 3,8 

Fontes: Maddison, 1982 (1820-1973) e OCDE (1973-85) 

comunista e terminaram por ser submetidos a uma disciplina legal estrita pela Lei 
Taft-Hartley de 1952 (lei promulgada no auge do periodo macarthista- cf. Tomlins, 
1985). Com seu principal adversario sob controle, os interesses da classe capitalista 
puderam resolver o que Gramsci denominara antes problema de "hegemonia" e 
estabelecer uma base aparentemente nova para relacoes de classes conducentes ao 
fordismo. 

Ha disputas sobre a profundidade dessas novas relacoes de classe, mas, de 
todo modo, isso por certo variou muito de pais para pais e ate de regiao para 
regiao. Nos Estados Unidos, por exernplo, os sindicatos ganharam consideravel 
poder na esfera da negociacao coletiva nas indiistrias de producao em massa do 
Meio Oeste e do Nordeste, preservaram algum controle dentro das fabricas sobre 
as especificacoes de tarefas, sobre a segurani;a e as promocoes, e conquistararn im- 
portante poder politico (embora nunca determinante) sobre quest6es corno benefici- 
os da seguridade social, salario minima e outras facetas da politica social. Mas adqui- 
riram e mantiveram esses direitos em troca da adocao de uma atitude cooperativa no 
tocante as tecnicas fordistas de producao e as estrategias corporativas cognatas para 
aumentar a produtividade. Burawoy, em seu Manufaturing consent, ilustra a profundi- 
dade dos sentimentos cooperativos entre a forca de trabalho, embora modificados 
par toda especie de "jogos" de resistencia a todas as incursoes excessivas do poder 
capitalista no interior das fabricas (com relacao, por exemplo, ao ritmo do traba- 
lho). Assim ele confirma amplamente, com dados americanos, o perfil da atitude 
de cooperacao compilado por Goldthorpe na Cra-Bretanha em The affluent worker. 
Mas ha um registro suficiente de subitas irrupcoes de descontentamento, mesmo 
entre trabalhadores afluentes (par exemplo, na fabrica da General Motors em 
Lordstown, pouco depois de sua abertura, ou entre os operarios afluentes da in- 
d ustria automobilistica que Goldthorpe estudou), para sugerir que isso pode ser 
mais uma adaptacao superficial do que uma reformulacao total das atitudes dos 
trabalhadores com respeito a producao em linha de montagem. 0 problerna per- 
petuo de acostumar o trabalhador a sistemas de trabalho rotinizados, inexpressivos 
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e degradados nunca pode ser completamente superado, como alega vigorosamente 
Braverman (1974). Nao obstante, as organizacoes sindicais burocratizadas foram 
sendo cada vez mais acuadas (as vezes atraves do exercfcio do poder estatal repres- 
sivo) para trocar ganhos reais de salario pela cooperacao na disciplinacao dos 
trabalhadores de acordo com o sistema fordista de producao, 

Os papeis das outras partes no contrato social geral, embora com frequencia 
tacito, que reinava no periodo de expansao do pos-guerra eram bem definidos. 
Utilizava-se o grande poder corporativo para assegurar o crescimento sustentado 
de investimentos que aumentassem a produtividade, garantissem o crescimento e 
elevassem o padrao de vida enquanto mantinham uma base estavel para a reali- 
zacao de lucros. Issa implicava um compromisso corporativo com processos esta- 
veis, mas vigorosos de mudanca tecnol6gica, com um grande investimento de 
capital fixo, melhoria da capacidade administrativa na producao e no marketing e 
mobilizacao de economias de escala mediante a padronizacao do produto. A forte 
centralizacao do capital, que vinha sendo uma caracteristica tao significativa do 
capitalismo norte-americano desde 1900, permitiu refrear a competicao 
intercapitalista numa economia americana todo-poderosa e fazer surgir praticas de 
planejamento e de prec;os monopolistas e oligopolistas. A administracao cientifica 
de todas as facetas da atividade corporativa (nao somente producao coma tambem 
relacoes pessoais, treinamento no local de trabalho, marketing, criacao de produ- 
tos, estrategias de precos, obsolescencia planejada de equipamentos e produtos) 
tornou-se o marco da racionalidade corporativa burocratica. As decis6es das cor- 
poracoes se tornaram hegem6nicas na definicao dos caminhos do crescimento do 
consume de massa, presumindo-se, com efeito, que os outros dais parceiros da 
grande coalizao fizessem tudo o que fosse necessario para manter a demanda 
efetiva em niveis capazes de absorver o crescimento sustentado do produto capi- 
talista. 0 acumulo de trabalhadores em fabricas de larga escala sempre trazia, no 
entanto, a ameaca de uma organizacao trabalhista mais forte e do aumento do 
poder da classe trabalhadora - dai a importancia do ataque politico a elementos 
radicais do movimento operario depois de 1945. Mesmo assim, as corporacoes 
aceitaram a contragosto o poder sindical, particularmente quando os sindicatos 
procuravam controlar seus membros e colaborar com a administracao em planos 
de aumento da produtividade em troca de ganhos de salario que estimulassem a 
demanda efetiva da maneira originalmente concebida par Ford. f O Estado, par sua vez, assumia uma variedade de obrigacoes. Na medida em . 
que a prcducao de massa, que envolvia pesados investimentos em capital fixo, ' 
requeria condicoes de demanda relativamente estaveis para ser lucrativa, o Estado � 
se esforcava par controlar ciclos econ6micos com uma combinacao apropriada de � 
politicas fiscais e monetarias no periodo p6s-guerra. Essas politicas eram dirigidas \['; 
para as areas de investimento publico - em setores coma o transporte, os equipa- 
mentos publicos etc. - vitais para o crescimento da producao e do consumo de 1 massa e que tarnbern garantiam um emprego relativamente pleno. Os governos 
tambem buscavam fornecer um forte complemento ao salario social com gastos de 
seguridade social, assistencia medica, educacao, habitacao etc. Alem disso, o poder 
estatal era exercido direta ou indiretamente sabre os acordos salariais e os direitos 
dos trabalhadores na producao. 
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Tabela 2.2 A organizaciio da negociadio de salarios em quatro paises, 1950-1975 

Franca Gra-Bretanha Italia Aleman ha 
Ocidental 

Sindicalizacao baixa alta. variavel moderada 
colarinho azul 

Orqanizacao fraca com fragmentada peri6dica com estruturada e 
facciosismo entre movimentos unificada 

politico industries e de massa 
categorias 

Patroes divididos entre fraca rivalidade fortes e 
tendencies e orqanizacao setor privado organizados 
orqanizacoes coletiva setor publico 

Estado intervencoes neqociacao intervencao papel muito 
amplas e coletiva legislativa fraco 

reqularnentacao voluntaria com peri6dica 
do trabalho e normas dependente 
dos salaries fixadas pelo de luta de 
atraves de Estado a partir classes 

acordos da metade 
tripartites dos anos 60 

Fonte: a partir de Boyer, 1986b, tabela 1 

As formas de intervencionismo estatal variavam muito entre os paises capita- 
listas avancados, A tabela 2.2 ilustra, por exemplo, a variedade de posturas toma- 
das par diferentes governos da Europa Ocidental diante das negociacoes de con- 
tratos trabalhistas. Diferencas qualitativas e quantitativas semelhantes podem ser 
encontradas no padrao dos gastos publicos, da organizacao dos sistemas de bem- 
-estar social (no caso do [apao, par exemplo, mantidos principalmente pela pr6pria 
corporacao) e do grau de envolvimento ativo do Estado, em oposicao ao 
envolvimento tacito, nas decis6es econ6micas. Padr6es de descontentamento traba- 
lhista, de organizacao de fabrica e de ativismo sindical tambem variavam conside- 
ravelmente de Estado para Estado (Lash e Urry, 1987). Maso notavel ea maneira 
pela qual governos nacionais de tendencias ideol6gicas bem distintas - gaullista, 
na Franca, trabalhista, na Cra-Bretanha, democrata-cristao, na Alemanha Ocidental 
etc. - criaram tanto um crescimento econ6mico estavel coma um aumento dos 
padr6es materiais de vida atraves de uma combinacao de estado do bem-estar 
social, administracao econ6mica keynesiana e controle de relacoes de salario, E 
claro que o fordismo dependia da assuncao pela nacao-Estado - coma Gramsci 
previra - de um papel muito especial no sistema geral de regulamentacao social. 
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Por conseguinte, o fordismo do p6s-guerra tem de ser visto menos como um 
mero sistema de producao em massa do que como um modo de vida total. Produ- 
<;ao em massa significava padronizacao do produto e consumo de massa, o que 
implicava toda uma nova estetica e mercadificacao da cultura que muitos neo- 
conservadores como Daniel Bell mais tarde considerariam prejudicial a preserva- 
cao da etica do trabalho e de outras supostas virtudes capitalistas. 0 fordismo 
tambern se apoiou na, e contribuiu para a, estetica do modernismo - particular- 
mente na inclinacao desta ultima para a funcionalidade e a eficiencia - de manei- 
ras muito explicitas, enquanto as formas de intervencionismo estatal (orientadas 
por principios de racionalidade burocratico-tecnica) e a configuracao do poder 
politico que davam ao sistema a sua coerencia se apoiavam em nocoes de uma 
democracia economica de massa que se mantinha atraves de um equilfbrio de 
Iorcas de interesse especial. 

O fordismo do p6s-guerra tambern teve muito de questao internacional. 0 
longo periodo de expansao do p6s-guerra dependia de modo crucial de uma macica 
ampliacao dos fluxos de comercio mundial e de investimento internacional. De 
desenvolvimento lento fora dos Estados Unidos antes de 1939, o fordismo se im- 
plantou com mais firmeza na Europa e no [apao depois de 1940 como parte do 
esforco de guerra. Foi consolidado e expandido no periodo de p6s-guerra, seja 
diretamente, atraves de politicas impostas na ocupacao (ou, mais paradoxalmente, 
no caso frances, porque os sindicatos liderados pelos comunistas viam o fordismo 
como a unica maneira de garantir a autonomia economica nacional diante do desafio 
americano), ou indiretamente, por meio do Plano Marshall e do investimento di- 
reto americano subsequente. Este ultimo, que comecou aos poucos nos anos entre- 
-guerras, quando as corporacoes americanas procuravam mercados externos para 
superar os limites da demanda efetiva interna, tomou impulso depois de 1945. Essa 
abertura do investimento estrangeiro (especialmente na Europa) e do comercio 
permitiu que a capacidade produtiva excedente dos Estados Unidos fosse absorvi- 
da alhures, enquanto o progresso internacional do fordismo significou a forrnacao 
de mercados de massa globais e a absorcao da massa da populacao mundial fora 
do mundo comunista na dinamica global de um novo tipo de capitalismo. Alern 
disso, o desenvolvimento desigual na economia mundial significou a experiencia 
de ciclos econornicos ja paralisados como oscilacoes locais e amplamente compen- 
at6rias no interior de um crescimento razoavelmente estavel da demanda mun- 

dial. Do lado dos insumos, a abertura do comercio internacional representou a 
globalizacao da oferta de materias-primas geralmente baratas ( em particular no 
campo da energia). 0 novo internacionalismo tambem trouxe no seu rastro muitas 
outras atividades - bancos, seguros, hotels, aeroportos e, por fim, turismo. Ele 
trouxe consigo uma nova cultura internacional e se apoiou fortemente em capaci- 
dades recem-descobertas de reunir, avaliar e distribuir informacao. 

Tudo isso se abrigava sob o guarda-chuva hegemonico do poder economico e 
financeiro dos Estados Unidos, baseado no dominio militar. 0 acordo de Bretton 

Voods, de 1944, transformou o d6lar na moeda-reserva mundial e vinculou com 
finneza o desenvolvimento economico do mundo a politica fiscal e monetaria norte- 
-americana. A America agia como banqueiro do mundo em troca de uma abertura 

os mercados de capital e de mercadorias ao poder das grandes corporacoes. Sob 
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essa protecao, o fordismo se disseminou desigualmente, a medida que cada Estado 
procurava seu pr6prio modo de administracao das relacoes de trabalho, da politica 
monetaria e fiscal, das estrategias de bem-estar e de investimento publico, limita- 
dos internamente apenas pela situacao das relacoes de classe e, externamente, so- 
mente pela sua posicao hierarquica na economia mundial e pela taxa de cambio 
fixada com base no d6lar. Assim, a expansao internacional do fordismo ocorreu 
numa conjuntura particular de regulamentacao politico-economica mundial e uma 
configuracao geopolitica em que os Estados Unidos dominavam por meio de um 
sistema bem distinto de aliancas militares e relacoes de poder. 

Nern todos eram atingidos pelos beneffcios do fordismo, havendo na verdade 
sinais abundantes de insatisfacao mesmo no apogeu do sistema. Para comecar, a 
negociacao fordista de salaries estava confinada a certos setores da economia e a 
certas nacoes-Estado em que o crescimento estavel da demanda podia ser acompa- 
nhado por investimentos de larga escala na tecnologia de producao em massa. 
Outros setores de producao de alto risco ainda dependiam de baixos salaries e de 
fraca garantia de emprego. E mesmo os setores fordistas podiam recorrer a uma 
base nao-fordista de subcontratacao. Os mercados de trabalho tendiam a se dividir 
entre o que O'Connor (1973) denominou um setor "monopolista" e um setor "com- 
petitivo" muito mais diversificado em que o trabalho estava longe de ter privile- 
gios. As desigualdades resultantes produziram serias tens6es sociais e fortes mo- 
vimentos sociais por parte dos excluidos - movimentos que giravam em torno da 
maneira pela qual a raca, o genera e a origem etnica costumavam determinar quern 
tinha ou nao acesso ao emprego privilegiado. Essas desigualdades eram particular- 
mente dificeis de manter diante do aumento das expectativas, alimentadas em 
parte por todos os artificios aplicados a criacao de necessidades e a producao de 
um novo tipo de sociedade de consumo. Sem acesso ao trabalho privilegiado da 
prcducao de massa, amplos segmentos da forca de trabalho tambern nao tinham 
acesso as tao louvadas alegrias do consumo de massa. Tratava-se de uma formula 
segura para produzir insatisfacao. 0 movimento dos direitos civis nos Estados 
Unidos se tornou uma raiva revolucionaria que abalou as grandes cidades. 0 sur- 
gimento de mulheres como assalariadas mal-remuneradas foi acompanhado por 
um movimento feminista igualmente vigoroso. E o choque da descoberta de uma 
terrivel pobreza em meio a crescente afluencia (exposta, por exemplo, em The other 
America de Michael Harrington) gerou fortes contramovimentos de descontenta- 
mento com os supostos beneficios do fordismo. 

Embora fosse util sob certos aspectos, do ponto de vista do controle do traba- 
<, lho, a divisao entre uma forca de trabalho predominantemente branca, masculina 

e fortemente sindicalizada e "o resto" tambem tinha seus problemas. Ela significa- 
va uma rigidez nos mercados de trabalho que dificultava a realocacao do trabalho 
de uma linha de producao para outra. 0 poder exclusivista dos sindicatos fortale- 
cia sua capacidade de resistir a perda de habilidades, ao autoritarismo, a hierarquia 
e a perda de controle no local de trabalho. A inclinacao de uso desses poderes 
dependia de tradicoes polfticas, formas de organizacao ( o movimento dos comer- 
ciarios da Inglaterra era particularmente forte) e disposicao dos trabalhadores em 
trocar seus direitos na producao por um maior poder no mercado. As lutas traba- 
lhistas nao desapareceram, pois os sindicatos muitas vezes eram forcados a respon- 
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der a insatisfacoes das bases. Mas os sindicatos tambem se viram cada vez mais 
atacados a partir de fora, pelas minorias excluidas, pelas mulheres e pelos 
desprivilegiados. Na medida em que serviam aos interesses estreitos de seus mem- 
bros e abandonavam preocupacoes socialistas mais radicais, os sindicatos corriam 
o risco de ser reduzidos, diante da opiniao publica, a grupos de interesse fragmen- 
tados que buscavam servir a si mesmos, e nao a objetivos gerais. 

O Estado agiientava a carga de um crescente descontentamento, que as vezes Jt�� 
culminava em desordens civis por parte dos excluidos. No mfnimo, o Estado tinha" ·:.\ 
de tentar garantir alguma especie de salario social adequado para todos ou engajar- Df""-1 
-se em poli'.ticas redistributivas ou acoes legais que remediassem ativamente as ·,· ' 
desigualdades, combatessem o relativo empobrecimento e a exclusao das minorias. 
A legitimacao do poder do Estado dependia cada vez mais da capacidade de levar 
os beneficios do fordismo a todos e de encontrar meios de oferecer assistencia 
medica, habitacao e services educacionais adequados em larga escala, mas de modo 
humano e atencioso. Os fracassos qualitativos nesse cam po eram motivo de imime- 
ras criticas, mas, no final, e provavel que os dilemas mais series fossem provocados 
pelo fracasso quantitativo. A condicao do fornecimento de bens coletivos dependia 
da continua aceleracao da produtividade do trabalho no setor corporativo. 56 as- 
sim o Estado keynesiano do bem-estar social poderia ser fiscalmente viavel. 

Na ponta do consumo, havia mais do que uma pequena critica a pouca qua- 
lidade de vida num regime de consumo de massa padronizado. A qualidade do 
oferecimento de services atraves de um sistema nao discriminador de administra- 
c;ao publica (baseado na racionalidade burocratica tecnico-cientifica) tambem rece- 
bia pesadas criticas. 0 gerencialismo estatal fordista e keynesiano passou a ser 
associado a uma austera estetica funcionalista (alto modernismo) no campo dos 
projetos racionalizados. Os entices da aridez suburbana e da monumentalidade 
monolitica dos centros das cidades (como Jane Jacobs) se tornaram, como vimos, 
uma minoria vociferante que articulava todo um conjunto de insatisfacoes cultu- 
rais. As criticas e praticas contraculturais dos anos 60 eram, portanto, paralelas aos 
movimentos das minorias excluidas e a critica da racionalidade burocratica 
despersonalizada. Todas essas correntes de oposicao comecaram a se fundir, for- 
mando um forte movimento politico-cultural, no pr6prio momento em que o 
fordismo como sistema econ6mico parecia estar no apogeu. 

Devem-se acrescentar a isso tadas os insatisfeitos do Terceiro Mundo com um 
processo de modernizacao que prometia desenvolvimento, emancipacao das neces- 
sidades e plena integracao ao fordismo, mas que, na pratica, promovia a destruicao 
de culturas locais, muita opressao e numerosas formas de dominio capitalista em 
troca de ganhos bastante pffios em termos de padrao de vida e de services publicos 
(por exemplo, no campo da saude), a nao ser para uma elite nacional muito aflu- 
ente que decidira colaborar ativamente com o capital internacional. Movimentos 
em prol da libertacao nacional - algumas vezes socialistas, mas com mais frequen- 
da burgueses-nacionalistas - mobilizaram muitos desses insatisfeitos sob formas 
que por vezes pareciam bem ameacadoras para o fordismo global. A hegemonia 
geopolitica dos Estados Unidos estava ameacada, e o pafs, que comecara a era do 
p6s-guerra empregando o anticomunismo e o militarismo como veiculos de pro- 
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mocao da estabilizacao geopolitica e economica, logo se viu as voltas com o pro- 
blema da opcao "armas ou manteiga" em sua pr6pria politica economica fiscal. 

Contudo, a despeito de todos os descontentamentos e de todas as tens6es 
manifestas, o nucleo essencial do regime fordista manteve-se firme ao menos ate 
1973, e, no processo, ate conseguiu manter a expansao do periodo p6s-guerra - 
que favorecia o trabalho sindicalizado e, em alguma medida, estendia os "benefi- 
cios" da prcducao e do consumo de massa de modo significativo - intacta. Os 
padr6es materiais de vida para a massa da populacao nos paises capitalistas avan- 
cados se elevaram e um ambiente relativamente estavel para os lucros corporativos 
prevalecia. 56 quando a aguda recessao de 1973 abalou esse quadro, um processo 
de transicao rapido, mas ainda nao bem entendido, do regime de acumulacao teve 
inicio. 



9 
Do Fordismo a Acumulacao Flexivel 

Em retrospecto, parece que havia indicios de problemas series no fordismo ja 
em meados dos anos 60. Na epoca, a recuperacao da Europa Ocidental e do Iapao 
tinha se completado, seu mercado interno estava saturado e o impulso para criar 
mercados de exportacao para os seus excedentes tinha de comecar (figura 2.3). E 
isso ocorreu no momenta em que o sucesso da racionalizacao fordista significava 
o relativo deslocamento de um numero cada vez maior de trabalhadores da ma- 
nufatura. 0 consequents enfraquecimento da demanda efetiva foi compensado nos 
Estados Unidos pela guerra a pobreza e pela guerra do Vietna. Mas a queda da 
produtividade e da lucratividade corporativas depois de 1966 (figura 2.4) marcou 
o comeco de um problema fiscal nos Estados Unidos que s6 seria sanado as custas 
de uma aceleracao da inflacao, o que comecou a solapar o papel do d6lar como 
moeda-reserva internacional estavel, A formacao do mercado do eurod6lar e a 
contracao do credito no periodo 1966-1967 foram, na verdade, sinais prescientes da 
reducao do poder norte-americano de regulamentacao do sistema financeiro inter- 
nacional. Foi tambem perto dessa epoca que as politicas de substituicao de impor- 
tacoes em muitos paises do Terceiro Mundo (da America Latina em particular), 
associadas ao primeiro grande movimento das multinacionais na direcao da manu- 
fatura no estrangeiro (no Sudeste Asiatico em especial), geraram uma onda de 
industrializacao fordista competitiva em ambientes inteiramente novos, nos quais 
o contrato social com o trabalho era fracamente respeitado ou inexistente. Dai por 
diante, a competicao internacional se intensificou a medida que a Europa Ocidental 
e o [apao, seguidos por toda uma gama de paises recern-industrializados, desafia- 
ram a hegemonia estadunidense no arnbito do fordismo a ponto de fazer cair por 
terra o acordo de Bretton Woods e de produzir a desvalorizacao do d6lar. A partir 
de entao, taxas de cambio flutuantes e, muitas vezes, sobremodo volateis substitui- 
ram as taxas fixas da expansao do p6s-guerra (figura 2.5). 

De modo mais geral, o periodo de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente 
a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradicoes ineren- 
tes ao capitalismo;)-J·a--su.gerffcie, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas 
por uma palavra:\.._--Q_gidez} H�via problemas com a rigidez dos investimentos d� 
�ital fixo de � �a e �long2_ razo em sistemas de proaui;ao em massa 

ue im ediam muita flexi ifidade de planejamento e presumiam crescim�s- 
tavel em mercados de consumo invariantes. Ha via problemas" de rigidez nos mer- 
cados, na alocacao e nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor 
"monopolista"). E toda tentativa de superar esses problemas de rigidez encontrava 
a Iorca aparentemente invencivel do poder profundamente entrincheirado da clas- 
e trabalhadora - o que explica as ondas de greve e os problemas trabalhistas do 

periodo 1968-1972. A rigidez dos compromissos do Estado foi se intensificando a 
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Figura 2.3 Parcelados EUA no comercio e nas imporiacoee de produios manufaturados 
da OCDE coma porceniagem do PNB dos EUA, 1948-1987. 
(Fontes: OCDE, Estatisticas Hisioricas dos Estados Unidos e 

Relat6rios Econiimicos ao Presidenie) 
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medida que programas de assistencia (seguridade social, direitos de pensao etc.) 
aumentavam sob pressao para manter a legitimidade num momento em que a 
rigidez na producao restringia expans6es da base fiscal para gastos publicos. 0 iinico 
instrumento de resposta flexivel estava na politica monetaria, na capacidade de impri- 
mir moeda em qualquer montante que parecesse necessario para manter a economia 
estavel, E, assim, comecou a onda infladonaria que acabaria por afundar a expansao 
do p6s-guerra. Por tras de toda a rigidez es:eecifica clg_cada-area estava uma con- 
fig1:!-rac;ao indom�parentemente fixa de poder politico, e_r_eJ.ac;6es reci rocas 
que unia o grande trabalho, o grande capital e o grande gov�o no que parecia 
ada vez mais uma defesa disfuncional de interesses escusos definidos de ma · 

tao estreita que solapavam, em vez de garant� a acumulacaqdo capita . 
- 0 impeto da expansao de p6s-guerra se manteve rio periodo 1969-1973 por 

uma politica monetaria extraordinariamente frouxa por parte dos Estados Unidos 
e da Inglaterra. 0 mundo capitalista estava sendo afogado pelo excesso de fundos; 
e, com as poucas areas produtivas reduzidas para investimento, esse excesso sig- 
nificava uma forte inflacao. A tentativa de frear a inflacao ascendente em 1973 
expos muita capacidade excedente nas economias ocidentais, disparando antes de 
tudo uma crise mundial nos mercados imobiliarios (ver figura 2.6) e severas difi- 
culdades nas instituicoes financeiras. Somaram-se a isso os efeitos da decisao da 
OPEP de aumentar os prec;os do petr6leo e da decisao arabe de embargar as expor- 
tacoes de petr6leo para o Ocidente durante a guerra arabe-israelense de 1973. Issa 
(1) mudou o custo relativo dos insumos de energia de maneira dramatica, levando 
todos os segmentos da economia a buscarem modos de economizar energia atraves 
da mudanca tecnol6gica e organizacional, e (2) levou ao problema da reciclagem 
dos petrod6lares excedentes, problema que exacerbou a ja forte instabilidade dos 
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Figura 2.4 Taxas de acumulaciio e de lucro nos paises capitalistas aoancados, 
1950-1982 (a partir de Armstrong, Glyn e Harrison) e taxas de lucro coma 

(a) porcentagem do custo de eubstiiuicdo do estoque de capital e 
(b) porcentagem da renda nacional nos EUA, 1948-1984. 

(Fonte: Pollin, 1986) 

mercados financeiros mundiais. A forte deflacao de 1973-1975 indicou que as fi- 
nancas do Estado estavam muito alem dos recursos, criando uma profunda crise 
fiscal e de legitimacao. A Ialencia tecnica da cidade de Nova Iorque em 1975 - 
cidade com um dos maiores orcamentos publicos do mundo - ilustrou a serieda- 
de do problema. Ao mesmo tempo, as corporacoes viram-se com muita capacidade 
excedente inutilizavel (principalmente fabricas e equipamentos ociosos) em condi- 
coes de intensificacao da competicao (figura 2.7). Isso as obrigou a entrar num 
periodo de racionalizacao, reestruturacao e intensificacao do controle do trabalho 
(caso pudessem superar ou cooptar o poder sindical). A mudanca tecnol6gica, a 
automacao, a busca de novas linhas de produto e nichos de mercado, a dispersao 
geografica para zonas de controle do trabalho mais facil, as fus6es e medidas para 
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Figura 2.5 Taxas de dimbio das principais moedas com relacdo ao dolar. 
(Fonte: OCDE, Economic Outlook, junho de 1988.) 
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Figura 2.6 Alguns indices da expansiio e da queda do mercado imobiliario na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, 1955-1975. Alto: Taxa anual de uariacdo na dioida 
hipoiecdria nos Estados Unidos (dados do Departamenio de Comercio). Meio: Precos 

dos tiiulos dos fundos de investimento imcoilidrio nos Estados Unidos. 
(Fonte: Revista Fortune). Baixo: fndice de prec;os de iiiulos de ptopriedade na 

lnglaterta (Fonte: Investors Chronicle) 
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Figura 2.7 Capacidade de uiilizacdo nos Estados Llnidos, 1970-1988. 
(Fonte: Diretoria da Reserva Federal) 

acelerar o tempo de giro do capital passararn ao prirneiro plano das estrategias 
corporativas de sobrevivencia em condicoes gerais de deflacao. 

A profunda recessao de 1973, exacerbada pelo choque do petr6leo, evidente- 
mente retirou o rnundo capitalista do sufocante torpor da II estagflacao" ( estagna- 
cao da producao de bens e alta inflacao de precos) e pos em rnovirnento urn 
conjunto de processos que solapararn o cornprornisso fordista. Em consequencia, as 
decadas de 70 e 80 forarn urn conturbado periodo de reestruturacao economica e 
de reajustarnento social e politico (figura 2.8). No espac;o social criado por todas 
essas oscilacoes e incertezas, uma serie de novas experiencias nos dominios da 
organizacao industrial e da vida social e politica comecou a tornar forrna. Essas 
experiencias podem representar os prirneiros impetos da passagern para um regi- 
me de acumulacao inteirarnente novo, associado corn um sisterna de regularnenta- 
c;ao politica e social bern distinta . 

.--\) A acumulaciio flex{vel, como vou chama-la, e marcada por um confronto direto 
com a rigidez do fordismo. Ela se ap6ia na flexibilidade dos processos de trabalho, 
dos mercados de trabalho, dos produtos e padroes de consurno. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores de producao inteiramente novas, novas maneiras de 
fornecimento de services financeiros, novas mercados e, sobretudo, taxas altarnen- 
te intensificadas de inovacao cornercial, tecnol6gica e organizacional. A acumula- 
cao flexivel envolve rapidas udanc;as dos padroes _do desenvolvimento desigual,J 
tanto entre setores como entre regioes geograficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no em pre go no charnado II setor de services", bern como conjuntos 
industriais completamente novos em regi6es ate entao subdesenvolvidas (tais como 
a "Terceira Italia", Flandres, os varies vales e gargantas do silicio, para nao falar 
da vasta profusao de atividades dos paises recem-industrializados), Ela tambern 
envolve um novo movimento que chamarei de II compressao do espaco-tempo" 
(ver Parte III) no rnundo capitalista - os horizontes temporais da tornada de 
decisoes privada e publica se estreitaram, enquanto a comunicacao via satelite e a 
queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusao imediata 
dessas decisoes num espaco cada vez mais amplo e variegado. 

Esses poderes aumentados de flexibilidade e mobilidade permitern que os empre- 
gadores exercam press6es rnais fortes de controle do.frabalho sabre uma forca de 
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Figura 2.8 Taxas de desemprego e de injla<;iio na Europa e nos EUA, 1961-1987. 
(Fonte: OCDE) 

trabalho de qualquer maneira enfraquecida por dois surtos selvagens de deflacao, 
forca que viu o desemprego aumentar nos paises capitalistas avancados (salvo, talvez, 
no [apao) para niveis sem precedentes no p6s-guerra .. ...O trabalho organizado foi sol� 

ado tru ao de focos de acumula ao flexiveJ em regi6es que careciam de 
tradicoes industriais anteriores e pela reimportacao para os centros mais antigos das 
normas e praticas regressivas estabelecidas nessas novas areas. A acumulacao fle- 
xivel parece implicar niveis relativamente altos de desemprego "estrutural" ( em 
oposicao a "friccional"), rapida destruicao e reconstrucao de habilidades, ganhos 
modestos (quando ha) de salaries reais (ver figuras 2.2 e 2.9) e o rntrocesso do 
poder sindical - uma das colunas P.Oliticas do regime fordista . ...______ � ._ 

---- - � 
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Figura 2.9 (a) fndice de ganhos par hara em trabalhos nao agricolas, (b) porceniagem 
de desempregados, (c) porceniagem de desempregados que recebem beneftcios de 

desemprego, e (d) ienda familiar mediana nos EUA, 1974-1987. 
(Fontes: Agencia de Estatisiicas do Trabalho e Relat6rios Econ6micos ao Presidente) 
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O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical reestruturacao, 
Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competicao e do estreitamen- 
to das margens de lucro, os patr6es tiraram proveito do enfraquecimento do poder 
sindical e da grande quantidade de mao-de-obra excedente ( desempregados ou 
subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais flexiveis. E diffcil 
esbocar um quadro geral claro, visto que o prop6sito dessa flexibilidade e satisfazer as 
necessidades com frequencia muito espedficas de cada empresa. Mesmo para os 
empregados regulares, sistemas como "nove dias corridos" ou jomadas de trabalho 
que tern em media quarenta horas semanais ao longo do ano, mas obrigam o empre- 
gado a trabalhar bem mais em periodos de pico de demanda, compensando com 
menos horas em periodos de reducao da demanda, vem se tornando muito mais 
comuns. Mais importante do que isso e a aparente reducao do emprego regular em 
favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporario ou subcontratado. 

O resultado e uma estrutura de mercado de trabalho do tipo detalhado na 
figura 2.10, retirada, como as citacoes seguintes, de Flexible Patterns of Work (1986), 

Autonornos 

Grupo central 
Mercado de trabalho prirnario 

Flexibilidade funcional 
Cl) 
-0 

Figura 2.10 Estruturas do mercado de trabalho em condicoes de acumulaciio flex{vel. 
'Fonte: Flexible Patterns of Work, editado par C. Curson, Institute of Personnel Management) 
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do Institute of Personnel Management. 0 centro - grupo que diminui cada vez 
mais, segundo noticias de ambos os lados do Atlantico - se comp6e de emprega- 
dos "em tempo integral, condicao permanente e posicao essencial para o futuro de 
longo prazo da organizacao". Gozando de maior seguranc;a no emprego, boas 
perspectivas de promocao e de reciclagem, e de uma pensao, um seguro e outras 
vantagens indiretas relativamente generosas, esse grupo deve atender a expectati- 
va de ser adaptavel, flexivel e, se necessario, geograficamente m6vel. Os custos 
potenciais da dispensa temporaria de empregados do grupo central em epoca de 
dificuldade podem, no entanto, levar a empresa a subcontratar mesmo para fun- 
coes de alto nivel (que vao dos projetos a propaganda e a administracao financei- 
ra), mantendo o grupo central de gerentes relativamente pequeno. A periferia abrange 
dois subgrupos bem distintos. 0 primeiro consiste em "empregados em tempo 
integral com habilidades facilmente disponiveis no mercado de trabalho, como 
pessoal do setor financeiro, secretarias, pessoal das areas de trabalho rotineiro e de 
trabalho manual menos especializado". Com menos acesso a oportunidades de 
carreira, esse gru po tende a se caracterizar por uma alta taxa de rotatividade, "o 
que torna as reducoes da forca de trabalho relativamente faceis por desgaste natu- 
ral". 0 segundo grupo periferico "oferece uma flexibilidade numerica ainda maior 
e inclui empregados em tempo parcial, empregados casuais, pessoal com contrato 
por tempo determinado, temporaries, subcontratacao e treinandos com subsidio 
publico, tendo ainda menos seguranc;as de emprego do que o primeiro grupo 
periferico". Todas as evidencias apontam para um crescimento bastante significa- 
tivo desta categoria de empregados nos iiltimos anos. 

Esses arranjos de emprego flexiveis nao criam por si mesmos uma insatisfacao 
trabalhista forte, visto que a flexibilidade pode as vezes ser mutuamente benefica. 
Mas os efeitos agregados, quando se consideram a cobertura de seguro, os direitos 
de pensao, os nlveis salariais ea seguranc;a no emprego, de modo algum parecem 
positivos do ponto de vista da populacao trabalhadora como um todo. A mudanca 
mais radical tern seguido a direcao do aumento da subcontratacao (70 por cento 
das firmas britanicas pesquisadas pelo National Economic Development Council 
[Conselho Nacional de Desenvolvimento Economico] relataram um aumento da 
subcontratacao entre 1982 e 1985) ou do trabalho temporario - em vez do trabalho 
em tempo parcial. Isso segue um padrao ha muito estabelecido no Iapao, onde, 
mesmo no fordismo, a subcontratacao de pequenas empresas agia como protetor 
das grandes corporacoes do custo das flutuacoes do mercado. A atual tendencia 
dos mercados de trabalho e reduzir o numero de trabalhadores "centrals" e empre- 
gar cada vez mais uma Iorca de trabalho que entra facilmente e e demitida sem 
custos quando as coisas ficam ruins. Na Inglaterra, os "trabalhadores flexiveis" 
aumentaram em 16 por cento, alcancando 8,1 milh6es entre 1981 e 1985, enquanto 
os empregos permanentes cairam em 6 por cento, ficando em 15,6 milh6es (Financial 
Times, 27 de fevereiro de 1987). Mais ou menos no mesmo periodo, cerca de um 
terco dos dez milhoes de novos empregos criados nos EUA estavam na categoria 
"ternporario" (New York Times, 17 de marco de 1988). 

Evidentemente, isso nao mudou de maneira radical os problemas, surgidos nos 
anos 60, dos mercados de trabalho "duais" ou segmentados, mas o reformulou 
segundo uma 16gica bem diferente. Embora seja verdade que a queda da impor- 
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tancia do poder sindical reduziu o singular poder dos trabalhadores brancos do 
sexo masculino nos mercados do setor monopolista, nao e verdade que os exclu- 
idos desses mercados de trabalho - negros, mulheres, minorias etnicas de todo 
tipo - tenham adquirido uma siibita paridade (exceto no sentido de que muitos 
operarios homens e brancos tradicionalmente privilegiados foram marginalizados, 
unindo-se aos excluidos), Mesmo que algumas mulheres e algumas minorias te- , <{ 
nham tido acesso a posicoes mais privilegiadas, as novas condicoes do mercado de j 
trabalho de maneira .geral reacentuaram a vulnerabilidade dos grupos desprivile- "" 
giados (como logo veremos no caso das mulheres). _-:� 

A transformai;ii.o da estrutura do mercad_2_dj!_trahalho teve como paralelo -::p. 
mudani;as de igual importancia na organizacao industrial. Por exemp o, a su ccm=- 
tratacao organizaa.a-alrre porturttda es para a formacao de pequenos neg6cios e, � 
em alguns casos, permite que sistemas mais antigos de trabalho domestico, artesa- f 
nal, familiar (patriarcal) e paternalista ("padrinhos", "patronos" e ate estruturas 
semelhantes a da mafia) revivam e florescam, mas agora como pei;as centrais, e nao 
apendices do sistema produtivo. 0 retorno de formas de producao que envolvem 
exploracao em cidades como Nova Iorque, Los Angeles e Londres se tornou objeto 
de comentarios na metade dos anos 70 e proliferou, em vez de diminuir, na decada 
de 80 .. o rapido crescimento de economias "negras", "informais" ou "subterrane- 
as" tambem tern sido documentado em todo o mundo capitalista avancado, levan- 
do alguns a detectar uma crescente convergencia entre sistemas de trabalho "ter- 
�:��::�����::�ues�r;t:l�s:�::;t0n�:d�;;��;:�: ::i:;:�s(!:!ef�;;:::�:m;;ii� 

.� 
nadas por novos grupos de imigrantes em grandes cidades, como filipinos, sul- 6 
-coreanos, vietnamitas e naturais de Taiwan em Los Angeles, ou indianos e nativos l 
de Bangladesh no leste de Londres) representam coisas bem diferentes em diferen- � 
tes lugares. As vezes, indicam o surgimento de novas estrategias de sobrevivencia 
para os desempregados ou pessoas totalmente discriminadas (como os haitianos 
em Miami ou Nova Iorque), enquanto em outros casos existem apenas grupos 
imigrantes tentando entrar num sistema capitalista, formas organizadas de sonega- , 
i;ao de impostos ou o atrativo de altos lucros no comercio ilegal em sua base. Em J 
todos esses casos, o efeito e uma transformacao do modo de controle do trabalho 
e de emprego. 

J::.s formas de organiza!;ii.O da classe trabalhadora (como_Q�indicatos), por 
exemplo, dependiam bastante do acumulo de trab�lhadores na fa�ric�12ara serem 
viaveis, sendo peculiarmente dificil ter acesso aos sistemas de trabalho familiares 
e domesticos. Os sistemas paternalistas sao territ6rios perigosos para o organizacao 
dos trabalhadores, porque e mais provavel que corrompam o poder sindical (se ele 
estiver presente) do que tenham seus empregados liberados por este do domfnio 
e da politica paternalista de bem-estar do "padrinho". Com efeito, uma das gran- 

. des vantagens do uso dessas formas antigas de processo de trabalho e de producao 
pequeno-capitalista e o solapamento da organizacao da classe trabalhadora e a 
transformacao da base objetiva da luta de classes. Nelas, a consciencia de classe ja 
nao deriva da clara relacao de classe entre capital e trabalho, passando para um 
terreno muito mais confuso dos conflitos interfamiliares e das lutas pelo poder 
num sistema de parentescos ou semelhantes a um cla que contenha relacoes sociais 
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hierarquicamente ordenadas. A luta contra a exploracao capitalista na fabrica e 
bem diferente da luta contra t1m pai ou tio que organiza o trabalho familiar num 
esquema de exploracao altamente disciplinado e competitivo que atende as enco- 
mendas do capital multinacional (tabela 2.3). 

Os efeitos sao duplamente 6bvios quando consideramos a transformacao do 
papel das mulheres na producao e nos mercados de trabalho. Nao apenas as novas 
estruturas do mercado de trabalho facilitam muito a exploracao da forca de traba- 
lho das mulheres em ocupacoes de tempo parcial, substituindo assim trabalhado- 
res homens centrais melhor remunerados e menos facilmente demitiveis pelo tra- 
balho feminino mal pago, como o retorno dos sistemas de trabalho domestico e 
familiar e da subcontratacao permite o ressurgimento de praticas e trabalhos de 
cunho patriarcal feitos em casa. Esse retorno segue paralelo ao aumento da capa- 
cidade do capital multinacional de levar para o exterior sistemas fordistas de pro- 
ducao em massa, e ali explorar a forca de trabalho feminino extremamente vulne- 
ravel em condicoes de remuneracao extremamente baixa e seguranc;a do emprego 
negligenciavel (ver Nashe Fernandez-Kelly, 1983). 0 programa Maquiladora, que 
pennite que administradores e a propriedade do capital norte-americano permane- 
cam ao norte da fronteira mexicana, enquanto se instalam as fabricas, que empre- 
gam principalmente mulheres jovens, ao sul da fronteira, e um exemplo particu- 
larmente dramatico de uma pratica que se tornou generalizada em muitos dos 
paises menos desenvolvidos e recem-industrializados (as Filipinas, a Coreia do Sul, 
o Brasil etc.). A transicao para a acumulacao flexivel foi marcada, na verdade, por 
uma revolucao (de modo algum progressista) no papel das mulheres nos mercados 
e processos de trabalho num periodo em que o movimento de mulheres lutava 
tanto por uma maior consciencia como por uma melhoria das condicoes de um 
segmento que hoje representa mais de 40 por cento da forca de trabalho em muitos 
paises capitalistas avancados. 

Novas tecnicas e novas formas organizacionais de producao puseram em risco 
os neg6cios de organizacao tradicional, espalhando uma onda de bancarrotas, fe- 
chamento de fabrica, desindustrializacao e reestruturacoes que ameacou ate as 
corporacoes mais poderosas. A forma organizacional e a tecnica gerencial apro- 
priadas a producao em massa padronizada em grandes volumes nem sempre eram 
convertidas com facilidade para o sistema de prcducao flexivel - com sua enfase 
na solucao de problemas, nas respostas rapidas e, com frequencia, altamente 
especializadas, e na adaptabilidade de habilidades para prop6sitos especiais. Onde 
a producao podia ser padronizada, mostrou-se dificil parar o seu movimento de 
aproveitar-se da Iorca de trabalho mal remunerada do Terceiro Mundo, criando ali 
o que Lipietz (1986) chama de "fordismo periferico". A falencia do Penn Central 
em 1976 e os problemas da Chrysler em 1981 indicaram a seriedade do problema 
nos Estados Unidos. Alem de a lista das 500 maiores corporacoes do pais, feita pela 
Fortune, ter passado por uma consideravel modificacao, o papel dessas corporacoes 
na economia tambern mudou - sua taxa global de emprego permaneceu estacio- 
naria depois de 1970 (com uma perda liquida nos Estados Unidos), em comparacao 
com a duplicacao da oferta de empregos ocorrida em suas fabricas entre 1954 e 
1970. Por outro lado, a formacao de novos neg6cios nos Estados Unidos disparou 
dramaticamente, dobrando no periodo entre 1975 e 1981 (um anode forte recessao), 
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Tabela 2.3 Diferentes fonnas de processo de trabalho e de organizacdo da producdo 

Tipo de producao Form a Base de Polftica de 
exploracao producao 

Autonoma Consu ltores, troca de bens e individualista e 
artesaos e setor services regida pelo 

informal mercado, 
antimonop61io ou 
reqularnentacao 

estatal 

Cooperativa coletivos e acordos internos, neqociacao 
cooperativas intercarnbio 

externo 

Patriarcal pequenas f irmas parentesco paroquial 
familiares baseado em idade 

(exploradoras} e sexo 

Paternalismo grandes firmas comunidade aparencia e status 
cornunitario dornesticas baseada em 

(trabalho duro) normas, em cos- 
tumes e na forca 

Paternalismo sistemas racionalidade, possibilidade de 
burocratico corporativos e de lealdade e ascensiio funcional 

qerencia estatal antiquidarfe e competicao 
calculadas dentro das 

orqanizacoes 

Patrimonial irnperios relacoes de poder barganhas, ganhos 
hierarquicamente e troca de favores mutuos e lutas 

organizados na pro- (privileqio dinasticas 
ducao, no comer- tradicional} 

cio ou nas finances 

Proletaria empresa capitalista compra e venda cornpeticao no 
e sistema de de forca de mercado, acao 

fabricas trabalho e controle coletiva, 
sobre o processo neqociecao e luta 
de trabalho e os de classes 

meios de producao 

Fonte: a pariir de Deyo, 1987 
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Muitos dos novos pequenos neg6cios se inseriram na matriz da subcontratacao de 
funcoes especializadas ou de consultores. 

As economias de escala buscadas na producao fordista de massa foram subs- 
tituidas por uma crescente capacidade de manufatura de uma variedade de bens 
e precos baixos em pequenos lotes. As economias de escopo derrotaram as econo- 
mias de escala. Por exemplo, em 1983, a Fortune revelou que "setenta e cinco por 
cento de todas as pec;as de maquinas sao produzidas hoje em lotes de cinquenta ou 
menos". As empresas fordistas podiam, e verdade, adotar as novas tecnologias e 
processos de trabalho (uma pratica apelidada por alguns de "neofordista"), mas, 
em muitos casos, as press6es competitivas e a luta por um melhor controle do 
trabalho levaram quer ao surgimento de formas industriais totalmente novas ou a 
integracao do fordismo a toda uma rede de subcontratacao e de "deslocamento" 
para dar maior flexibilidade diante do aumento da competicao e dos riscos. A 
producao em pequenos lotes e a subcontratacao tiveram por certo a virtude de 
superar a rigidez do sistema fordista e de atender a uma gama bem mais ampla de 
necessidades do mercado, incluindo as rapidamente cambiaveis. 

Esses sistemas de producao flexivel permitiram uma aceleracao do ritmo da 
inovacao do produto, ao lado da exploracao de nichos de mercado altamente 
especializados e de pequena escala - ao mesmo tempo que dependeram dela. Em 
condicoes recessivas e de aumento da competicao, o impulso de explorar essas 
possibilidades tornou-se fundamental para a sobrevivencia. 0 tempo de giro - 
que sempre e uma chave da lucratividade capitalista - foi reduzido de modo 
dramatico pelo uso de novas tecnologias produtivas (automacao, robes) e de novas 
formas organizacionais (como o sistema de gerenciamento de estoques "justi-in- 
-iime", que corta dramaticamente a quantidade de material necessaria para manter 
a producao fluindo). Mas a aceleracao do tempo de giro na producao teria sido 
inutil sem a reducao do tempo de giro no consumo. A meia vida de um produto 
fordista tipico, por exemplo, era de cinco a sete anos, mas a acumulacao flexivel 
diminuiu isso em mais da metade em certos setores (como o textile o do vestua- 
rio), enquanto em outros - tais como as chamadas Industrias de "ihoughiuiare" 
(por exemplo, videogames e programas de computador) - a meia vida esta caindo 
para menos de dezoito anos. A acumulacao flexivel foi acompanhada na ponta do 

' consumo, portanto, por uma atencao muito maior as modas fugazes e pela mobi- 
lizacao de todos os artiffcios de inducao de necessidades e de transformacao cul- 
tural que isso implica. A estetica relativamente estavel do modernismo fordista 
cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estetica 
.e._6s-moderna gue �lebra a diferenc;a, a efemeridade, o espetacul�moda e a 
mercadificac;ao de formas culturais. 
� - - Essas mudancas na ponta do consumo, associadas a mudancas na producao, 
na reuniao de inforrnacoes e no financiamento, parecem estar na base de um no- 
tavel aumento proporcional do emprego no setor de services a partir do inicio dos 
anos 70. Em certa medida, essa tendencia podia ser detectada muito antes, talvez 
como consequencia de rapidos incrementos da eficiencia em boa parte da industria 
manufatureira atraves da racionalizacao fordista e da evidente dificuldade de obter 
ganhos de produtividade semelhantes no fornecimento de services. Mas a rapida 
contracao do emprego industrial depois de 1972 (tabela 2.4) deu maior relevancia 
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ao rapido aumento do emprego em services, nao tanto no varejo, na distribuicao, 
nos transportes e nos services pessoais (que se mantiveram razoavelmente estaveis 
ou ate perderam terreno), como na assistencia, nas financas, nos seguros e no setor 
de im6veis, bem como em outros segmentos como saude e educacao (ver Walker, 
1985; ver tambem Noyelle e Stanback, 1984; Daniels, 1985). A exata interpretacao 
(ou, na verdade, definicoes bascias sobre o que significa um service) a ser dada a 
isso e objeto de consideravel controversia. Pode-se atribuir parte da expansao, por 
exemplo, ao crescimento da subcontratacao e da consultoria, que permitem que 
atividades antes intemalizadas nas firmas manufatureiras (legais, de marketing, de 
publicidade, de secretaria etc.) sejam entregues a empresas separadas. Tambem 
pode ser, como veremos na Parte III, que a necessidade de acelerar o tempo de giro 
no consumo tenha provocado uma mudanca de enfase da producao de bens (mui- 
tos dos quais, como facas e garfos, tern um tempo de vida substancial) para a 
producao de eventos (como espetaculos, que tern um tempo de giro quase instan- 
taneo). Seja qual for a explicacao completa, para tratar da transformacao das eco- 
nomias capitalistas avancadas a partir de 1970, e preciso considerar cuidadosamen- 
te essa marcada transformacao da estrutura ocupacional. 

Tudo isso valorizou o empreendimentismo inovador e "esperto", ajudado e 
estimulado pelos atavios da tomada de decis6es rapida, eficiente e bem-fundamen- 
tada. 0 incremento da capacidade de dispersao geografica de producao em peque- 
na escala e de busca de mercados de perfil especifico nao levou necessariamente, 

Tabela 2.4 Estrutura do emprego em paises capitalistas aoancados escolhidos, no 
periodo 1960-1981, ilustrando o aumento da economia de seroicos 

Porcentagem da populacao empregada em: 

Agricultura lndustria Services 

1960 1973 1981 1960 1973 1981 1960 1973 1981 

Australia 10,3 7,4 6,5 39,9 35,5 30,6 49,8 57, 1 62,8 
Canada 13,3 6,5 5,5 33,2 30.6 28,3 53,5 62,8 66,2 
-ranca 22,4 11,4 8,6 37,8 39,7 35,2 39,8 48,9 56,2 

I. Ocirlental 14,0 7,5 5,9 48,8 47,5 44, 1 37,3 45,0 49,9 
alia 32,8 18,3 13,4 36,9 39,2 37,5 30,2 42,5 49,2 

Japao 30,2 13,4 10,0 28,5 37,2 35,3 41,3 49,3 54,7 
::span ha 42,3 24,3 18,2 32,0 36,7 35,2 25,7 39,0 46,6 
Suecia 13, 1 7, 1 5,6 42,0 36,8 31,3 45,0 56,0 63, 1 
=leino Unido 4, 1 2,9 2,8 48,8 42,6 36,3 47,0 54,5 60,9 
�UA 8,3 4,2 3,5 33,6 33,2 30, 1 58, 1 62,6 66,4 

OCDE 21,7 12, 1 10,0 35,3 36,4 33,7 43,0 51,5 56,3 

Fonte: Estatfsticas da Forca de Trabalho da OCDE 
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no entanto, a diminuicao do poder corporativo. Com efeito, na medida em que a 
informacao e a capacidade de tomar decis6es rapidas num ambiente deveras incer- 
to, efernero e competitivo se tornaram cruciais para os lucros, a corporacao bem 
organizada tern evidentes vantagens competitivas sobre os pequenos negticios. A 
"desregulamentacao" (outro slogan politico da era da acumulacao flexivel) significou 
muitas vezes um aumento da monopolizacao (passada uma fase de competicao inten- 
sificada) em setores como empresas de aviacao, energia e services financeiros. Num 
dos extremos da escala de neg6cios, a acumulacao flexivel levou a macicas fusees e 
diversificacoes corporativas. As companhias americanas gastaram 22 bilh6es de dola- 
res comprando uma as outras em 1977, mas, por volta de 1981, a cifra chegara a 82 
bilh6es, alcancando em 1985 um extraordinario pico de 180 bilh6es. Embora as fusees 
e aquisicoes tenham declinado em 1987, em parte como resposta ao choque da Bolsa, 
o valor total ainda estava em 165,8 bilh6es em 2.052 transacoes (de acordo com W.T. 
Grimm, um grupo de consultores de fusees). Mesmo em 1988, a mania das fus6es 
continuou. Nos Estados Unidos, negociacoes de fusao equivalentes a 198 bilhoes 
de d6lares foram concretizadas nos tres primeiros trimestres do ano, enquanto na 
Europa a tentativa de Benedetti, da Olivetti, de assumir o Union Cenerale da 
Belgica, um banco que controlava cerca de um terco dos ativos produtivos do pais, 
indicou a disseminacao global da mania das fusees. Muitos dos empregados das 
500 maiores companhias norte-americanas segundo Fortune hoje trabalham em Ii- 
nhas de atividade sem relacao alguma com a linha primaria de neg6cios com que 
a sua empresa esta identificada. "A tarefa da administracao e fazer dinheiro, e nao 
aco", anunciou James Roderick, presidente da US Steel, em 1979; em seguida, ele 
se lancou numa campanha de aquisicoes e expansoes para diversificar as ativida- 
des da empresa. No outro extrema da escala, os pequenos neg6cios, as estruturas 
organizacionais patriarcais e artesanais tambern floresceram. Mesmo o trabalho 
autonomo, que caira consistentemente nos Estados Unidos depois de 1950, sofreu, 
segundo Reich (1983), uma substancial recuperacao depois de 1972, aumentando a 
uma taxa superior a 25% em menos de uma decada (uma tendencia que abrangia 
tudo, do trabalho casual dos desempregados aos consultores, projetistas, operari- 
os-artifices e especialistas). Novos sistemas de coordenacao foram implantados, 
quer por meio de uma complexa variedade de arranjos de subcontratacao (que 
ligam pequenas firmas a operacoes de larga escala, com frequencia multinacio- 
nais), atraves da formacao de novos conjuntos produtivos em que as economias de 
aglomeracao assumem crescente importancia, quer por interrnedio do dominio e 
da integracao de pequenos neg6cios sob a egide de poderosas organizacoes finan- 
ceiras ou de marketing (a Benetton, por exemplo, nao produz nada diretamente, 
sendo apenas uma potente maquina de marketing que transmite ordens para um 
amplo conjunto de produtores independentes). 

Isso sugere que a tensao que sempre existiu no capitalismo entre monop6lio e 
competicao, entre centralizacao e descentralizacao de poder economico, esta se 
manifestando de modos fundamentalmente novos. Isso, porem, nao implica neces- 
sariamente que o capitalismo esteja ficando mais "desorganizado", como sugerem 
Offe (1985) e Lash e Urry (1987). or ue o mais interessante na.atual situac;ao e a 
maneira como o capitalisrn_p esta se tornando cada vez mais organizada..atrnves da 

ispersao, da mob�lidade geogr�fica e das_respostas flexiveis nos mercados de 
� 
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..,.u;.abalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, tudo isso acom- 
panhado por pesadas doses de inovacao tecnol6gica, de produto e institucional. 

A organizacao mais coesa e a centralizacao implosiva foram alcancadas, na 
verdade, por dais desenvolvimentos paralelos da maior importancia. Em primeiro 
lugar, as informacoes precisas e atualizadas sao agora uma 'mercadoria muito 
valorizada. 0 acesso a informacao, bem coma o seu controle, aliados a uma forte 
capacidade de analise instantanea de dados, tornararn-se essenciais a coordenacao 
centralizada de interesses corporativos descentralizados. A capacidade de resposta 
instantanea a variacoes das taxas de cambio, mudancas das modas e dos gostos e 
iniciativas dos competidores tern hoje um carater mais crucial para a sobrevivencia 
corporativa do que teve sobre o fordismo. A enfase na informacao tambern gerou 
um amplo conjunto de consultorias e services altamente especializados capazes de 
fornecer informacoes quase minuto a minuto sobre tendencias de mercado e o tipo 
de analise instantanea de dados util para as decis6es corporativas. Ela tambem 
criou uma situacao em que vastos lucros podem ser realizados com base no acesso 
privilegiado as informacoes, em particular nos mercados monetarios e financeiros 
(como o testemunham os proliferantes escandalos de "venda de informacoes con- 
fidenciais" dos anos 80, que abalaram tanto Nova Iorque como Landres). Mas isso 
e, em certo sentido, apenas a ponta ilegal de um iceberg em que o acesso privile- 
giado a informacoes de qualquer especie (tais como conhecimentos cientfficos e 
tecnicos, politicas do governo e mudancas politicas) passa a serum aspecto essen- 
cial das decis6es bem-sucedidas e lucrativas. 

O acesso ao conhecimento cientffico e tecnico sempre teve importancia na luta 
competitiva; mas, tambern aqui, podemos ver uma renovacao de interesse e de 
enfase, ja que, num mundo de rapidas mudancas de gostos e necessidades e de 
sistemas de prcducao flexiveis (em oposicao ao mundo relativamente estavel do 
fordismo padronizado ), o conhecimento da ultima tecnica, do mais novo produto, 
da mais recente descoberta cientifica, implica a possibilidade de alcancar uma 
importante vantagem co-'D.petitiva . .Q..J2r6prio saber se torna uma mercadoria-cha- 
� a ser produzida e vendida i. quern pagar mais, sob condicoes que sao elas 
mesmas cada vez mais organizadas em bases competitivas. Universidades e insti- 
tutos de pesquisa competem ferozmente por pessoal, bem como pela honra de 
patentear primeiro novas descobertas cientfficas (quern primeiro conseguir o anti- 
doto para o virus da AIDS certamente tera bons lucros, como o reconheceu clara- 
mente o acordo entre pesquisadores norte-americanos e o Instituto Pasteur frances 
sobre a partilha de informacoes e de direitos de patente). A producao organizada 
de conhecimento passou por notavel expansao nas ultimas decadas, ao mesmo 
tempo que assumiu cada vez mais um cunho comercial (como o provam as inco- 
modas transicces de muitos sistemas universitarios do mundo capitalista avancado 
de guardiaes do conheci:mento e da sabedoria para produtores subordinados de 
conhecimento a soldo do capital corporativo). As celebradas conex6es com a indiis- 
tria de "alta tecnologia" do Vale do Silicio de Stanford ou a Rota 128 MIT-Boston 
sac configuracoes bastante novas e especiais da era da acumulacao flexivel (muito 
embora, como assinala David. Noble em America by design, muitas universidades 
americanas tenham sido instaladas e promovidas pelo capital corporativo desde o 
inicio). 
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O controle do fluxo de informacoes e dos velculos de propagacao do gosto e 
da cultura populares tambem se converteu em arma vital na batalha competitiva. 
A espantosa concentracao de poder economico na edicao de livros (onde 2% dos 
editores controlam 75% dos livros publicados nos Estados Unidos), na midia e na 
imprensa nao pode ser explicada tao-somente em termos de condicoes de produ- 
cao propfcias a fus6es nesses campos. Ela tern muita relacao com o poder de outras 
grandes corporacoes, manifesto no controle destas sobre os mecanismos de distri- 
buicao e as despesas de publicidade. Estas ultimas tiveram um marcado cresci- 
mento a partir dos anos 60, consumindo proporcoes cada vez maiores dos orca- 
mentos corporativos, porque, num mundo altamente competitivo, nao sao apenas 
produtos, mas a pr6pria imagem corporativa que tern carater essencial, nao somen- 

•te em termos de marketing como no tocante a levantar capital, realizar fus6es e 
obter vantagens no campo da producao do conhecimento, das politicas governa- 
mentais e da promocao dos valores culturais. 0 patrocinio corporativo das Artes 

;(exposi<;ao patrocinada por ... ), de universidades e de projetos filantr6picos e o 
lado prestigioso de uma escala de atividades que inclui tudo, de perdularias bro- 
churas, relat6rios sobre empresas e promotores de relacoes publicas a escandalos 
- desde que se mantenha constantemente o nome da empresa diante do publico. 

O segundo desenvolvimento, que foi muito mais importante do que o primei- 
ro, foi a completa reorganizacao do sistema financeiro global e a emergencia de 
poderes imensamente ampliados de coordenacao financeira. Mais uma vez, houve 
um movimento dual; de um lado, para a formacao de conglomerados e corretores 
financeiros de extraordinario poder global; e, do outro, uma rapida proliferacao e 
descentralizacao de atividades e fluxos financeiros por meio da criacao de instru- 
mentos e mercados financeiros totalmente ineditos. Nos Estados Unidos, isso sig- 
nificou a desregulamentacao de um sistema financeiro rigorosamente controlado 
desde as reformas dos anos 30. 0 Relat6rio da Comissiio Hunt norte-americana, de 
1971, foi a primeira admissao explicita da necessidade de reformas como condicao 
de sobrevivencia e expansao do sistema econ6mico capitalista. Depois dos traumas 
de 1973, a pressao pela desregulamentacao nas financas adquiriu impulso nos anos 
70 e, por volta de 1986, engolfou todos os centros financeiros do mundo (as cele- 
bradas reformas "estrondosas" de Londres, feitas naquele ano, deixaram tudo bem 
claro). A desregulamentacao ea inovacao financeira - processos longos e compli- 
cados - tinham se tornado, na epoca, um requisito para a sobrevivencia de todo 
centro financeiro mundial num sistema global altamente integrado, coordenado 
pelas telecomunicacoes instantaneas, A formacao de um mercado de acoes global, 
de mercados futuros de mercadorias (e ate de dividas) globais, de acordos de 
compensacao reciproca de taxas de juros e moedas, ao lado da acelerada mobili- 
dade geografica de fundos, significou, pela primeira vez, a criacao de um unico 
mercado mundial de dinheiro e de credito (figura 2.11). 

A estrutura desse sistema financeiro global alcancou tal grau de complexidade 
que ultrapassa a compreensao da maioria das pessoas. As fronteiras entre funcoes 
distintivas como bancos, corretoras, services financeiros, financiamento habitacional, 
credito ao consumidor etc. tornaram-se cada vez mais porosas, ao mesmo tempo 
que novos mercados futuros de mercadorias, de acoes, de moedas ou de dividas 
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surgiram em toda parte, introduzindo o tempo futuro no tempo presente de ma- 
neiras estarrecedoras. 0 uso de computadores e as comunicacoes eletr6nicas acen- 
tuaram a significacao da coordenacao internacional instantanea de fluxos financei- 
ros. "A atividade bancaria", disse o Financial Times (8 de maio de 1987), "es ta se 
tornando com rapidez indiferente as restricoes de tempo, de espac;o e de moeda." 
Hoje, "um comprador ingles pode obter uma hipoteca japonesa, um americano 
pode ter acesso a sua conta num banco de Nova Iorque atraves de um caixa au- 
tomatico de Hong Kong, do mesmo modo que um investidor [apones pode com- 
prar acoes num banco escandinavo baseado em Landres, cujas acoes sao denomi- 
nadas em libras esterlinas, dolares, marcos alemaes e francos suicos". Esse "espan- 
toso" mundo das altas financas envolve uma variedade igualmente espantosa de 
atividades entrelacadas, em que os bancos tomam macicos emprestimos de curto 
prazo uns dos outros, as companhias de seguro e fundos de pensao reunem tal 
quantidade de fundos de investimento que terminam por funcionar coma "forma- 
dores de mercado" dominantes, enquanto o capital industrial, mercantil e imobi- 
liario se integram de tal maneira as estruturas e operacoes financeiras que se torna 
cada vez mais dificil dizer onde comecam os interesses comerciais e industriais e 
terminam os interesses estritamente financeiros. 

Essa confusao tern sido particularmente associada com o crescimento do que 
e hoje denominado "empreendimentismo com papeis". Vern sendo dada uma tre- 
menda enfase, nos ultimas anos, a descoberta de maneiras alternativas de obter 
lucros que nao se restrinjam a producao pura e simples de bens e services. As 
tecnicas variam da sofisticada "contabilidade criativa" a cuidadosa monitoracao de 
mercados internacionais e condicoes politicas por multinacionais, de modo que 
possam tirar proveito das variacoes relativas dos valores das moedas ou das taxas 
de juro, chegando ate a vigilancia corporativa direta, seguida da apropriacao dos 
ativos de corporacoes rivais ou mesmo sem nenhuma relacao. A "mania das fusees 
e incorporacoes" dos anos 80 foi parte integrante dessa enfase no empreendimen- 
tismo com papers, porque, embora houvesse alguns casos em que essas atividades 
tinham uma real justificativa em termos da racionalizacao ou da diversificacao dos 
interesses corporativos, a motivacao mais comum era obter lucros estritamente 
financeiros sem dar importancia a producao real. Nao admira, como observa Robert 
Reich (1983), que "o empreendimentismo com papeis hoje preocupe algumas das 
melhoresmentes americanas, contamine alguns dos seus talentosos profissionais, 
empregue seus mais criativos e originais pensamentos e exiba suas capacidades de 
acao mais vibrantes". Nos ultimos quinze anos, segundo ele, os empregos mais 
procurados e mais lucrativos dos neg6cios norte-americanos nao estavam na ge- 
rencia da prcducao, e sim nas esferas legal e financeira da acao corporativa. 

Inundado pela liquidez e perturbado por um endividamento que saiu do con- 
trole a partir de 1973, o sistema financeiro mundial conseguiu mesmo assim fugir 
de todo controle coletivo, mesmo nos Estados capitalistas avancados mais podero- 
sos. A formacao do chamado mercado financeiro do "eurod6lar" a partir do exce- 
dente de d6lares americanos na metade dos anos 60 e sintomatica do problema. 
Sem o controle de nenhum governo nacional, esse mercado de dinheiro "sem Estado" 
se expandiu de 50 bilhoes de d6lares em 1973 para quase 2 trilhiies em 1987, apro- 
ximando-se assim do montante de agregados monetarios existente nos Estados 
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Figura 2.12 Crescimenio da dioida de pa{ses menos desenvolvidos, 1970-1987. 
(Fonte: Tabelas de Diuida do Banco Mundial) 

Unidos. 0 volume de eurod6lares aumentou numa taxa de quase 25% ao ano nos 
anos 70, em comparacao com o aumento de 10% no estoque de moeda dos EUA 
e com uma taxa de crescimento de 4% no volume do comercio exterior. A divida 
de paises do Terceiro Mundo tambern saiu de controle (ver figura 2.12). Nao e 
preciso muita imaginacao para perceber que esses desequilfbrios impoem severas 
cargas e press6es ao sistema capitalista global. Hoje, abundam profetas do apocalipse 
(como o banqueiro de investimentos de Wall Street Felix Rohatyn), e ate The 
Economist e o Wall Street Journal fizeram sombrias advertencias sobre a iminencia 
do desastre financeiro bem antes do choque da Bolsa de outubro de 1987. 

Os novos sistemas financeiros implementados a partir de 1972 mudaram o equi- 
librio de forcas em ac;ao no capitalismo global, dando muito mais autonomia ao sis- 
tema bancario e financeiro em comparacao com o financiamento corporativo, estatal 
e pessoal. A acumulacao flexivel evidentemente procura o capital financeiro como 
poder coordenador mais do que o fordismo o fazia. Isso significa que a potencialidade 
de formacao de crises financeiras e monetarias autonomas e independentes e muito 
maior do que antes, apesar de o sistema financeiro ter mais condicoes de minimizar 
os riscos atraves da diversificacao e da rapida transferencia de fundos de empresas, 
regi6es e setores em decadencia para empresas, regi6es e setores lucrativos. Boa parte 
da fluidez, da instabilidade e do frenesi pode ser atribuida diretamente ao aumento 
dessa capacidade de dirigir os fluxos de capital para la e para ca de maneiras que 
quase parecem desprezar as restricoes de tempo e de espac;o que costumam ter efeito 
sobre as atividades materiais de producao e consumo. 

Os crescentes poderes de coordenacao presentes no sistema financeiro mundial 
surgiram em alguma medida grac;as ao poder da nacao-Estado de controlar o fluxo 
de capital e, portanto, a sua pr6pria politica fiscal e monetaria. A lJ.LPiura, ero l 9Zl, 
do acordo de Bretton Woods - de fixac;ao do pre o do ouro e da.convertibilidade do aQ.lfil:._ - foi um reconhecfmerito de que OS Estados Unidos ja nao tinham con- 
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dicoes de controlar sozinhos a politica fiscal e monetaria do mundo. A adocao de 
um sistema de taxa de cambio flexivel em 1973 (em reacao as macicas variacoes 
especulativas das moedas com relacao ao dolar) assinalou a completa abolicao de 
Bretton Woods. Desde aquela epoca, todas as nacoes-Estado dependem do 
disciplinamento financeiro, realizado grac;:as aos efeitos do fluxo de capital (como 
o testemunha a reviravolta da politica do governo socialista frances diante da forte 
fuga de capitais depois de 1981) ou de medidas institucionais diretas. A concessao 
britanica, sob um governo trabalhista, a medidas de austeridade ditadas pelo Fun- 
do Monetario Internacional para que o pais tivesse acesso ao credito em 1976 foi 
uma simples admissao do poder financeiro externo sabre a politica interna (havia 
mais coisas, e claro, do que uma mera conspiracao dos "gnomos de Zurique", que 
tinham sido tao castigados pelo governo Wilson da decada precedente). E verdade 
que o equilibria entre poder financeiro e poder do Estado sob o capitalismo sempre 
fora delicado, mas o colapso do fordismo-keynesianismo sem duvida significou 
fazer o prato da balanca pender para o fortalecimento do capital financeiro. A 
importancia de tudo isso fica ainda mais clara diante do contexto da rapida redu- 
cao de custos de transporte e de comunicacao - reducao possibilitada pela contai- 
nerizacao, pelo transporte em jumbos de carga e pelas comunicacoes via satelite, 
que permitiu a comunicacao instantanea, para qualquer parte do mundo, de ins- 
trucoes de projeto e de producao. A industria, que tradicionalmente dependia de 
restricoes locais no tocante a fontes de materias-primas e a mercados, pode se 
tornar muito mais independente. A partir da metade da decada de 70, surgiu uma 
vasta literatura que tentava dar conta da nova divisao internacional do trabalho, 
dos novos prindpios de localizacao e dos proliferantes mecanismos de coordena- 
c;:ao no interior de corporacoes transnacionais, bem como entre diferentes mercados 
setoriais de produtos e mercadorias. Os paises recem-industrializados (NICs), coma 
a "gang dos quatro" do Sudeste Asiatico (Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia 
do Sul), comecaram a fazer incurs6es nos mercados de certos produtos (texteis, 
eletronicos etc.) nos pafses capitalistas avancados, e logo foram acompanhados por 
muitos outros NICs (Hungria, India, Egito) e por paises que antes tinham implan- 
tado estrategias de substituicao de importacoes (Brasil, Mexico) numa reformula- 
c;:ao locacional da producao industrial do mundo. 

Algumas mudancas de poder da economia politica global do capitalismo avan- 
cado a partir de 1972 foram verdadeiramente notaveis. A dependencia dos Estados 
Unidos do comercio exterior (historicamente sempre pequena - na faixa de 4 a 5% 
do produto interno bruto) dobrou no periodo 1973-1980 (ver tabela 2.5). As impor- 
tacoes feitas em paises em desenvolvimento aumentaram quase dez vezes, e as 
importacoes coma um todo (particularmente as feitas no [apao) passaram a ocupar 
grande parcela dos mercados norte-americanos em areas tao diversas quanta pla- 
cas de silicio, televisores e videos, equipamentos controlados par computador, 
sapatos, produtos texteis e carros. 0 balance de pagamentos de bens e services dos 
Estados Unidos transformou rapidamente o pais de credor global liquido em maior 
devedor do mundo (ver figura 2.13). Entrementes, houve um incremento do poder 
financeiro japones, que transformou T6quio num dos mais importantes centros 
financeiros mundiais (superando Nova Iorque, pela primeira vez, em 1987) apenas 
em funcao das vastas quantidades de fundos excedentes controlados pelos bancos 
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japoneses. Estes tomaram o lugar dos bancos americanos como os maiores deten- 
tores de ativos internacionais em 1985, movimentando, em 1987, 1,4 trilh6es de 
d6lares, para 630 bilh6es movimentados pelos americanos. Atualmente, os quatro 
maiores bancos do mundo (em termos de ativos) sao os japoneses. 

Essas mudancas foram acompanhadas e, em parte, promovidas pela ascensao 
de um agressivo neoconservadorismo na America do Norte e em boa parte da 
Europa Ocidental. b-s vitorias eleitorai�.Ih9tcher (1979) e Rea_ an 1980UQ.Stu- 
mam ser vistas como uma s:lara ruptura da polit�a do p�o de p6s-�. Eu 
as compreendo mais como consolidacao do que ja vinha acontecendo em boa parte .� 
dos anos 70. A crise de 1973-1975 derivou em parte de um confronto com a rigidezt�}t 
acumulada de praticas e politicas de governo implantadas no periodo fordista- 0 'fl, , 
-keynesiano. As politicas keynesianas tinham se mostrado inflacionarias a medida ii' :;? 
que as despesas publicas cresciam e a capacidade fiscal estagnava. Como sempre ;v> 
fora parte do consenso politico fordista que as redistribuicoes deviam se funda- if 
mentar no crescimento, c!J1!..duc;_ao do ere cimento significava inevitavelmente o- '.:!.-]? 
blemas_para.o..Estado do_b�m-��r social e _do salario soc� Os governos de Nixon 

"e" de Heath tinham reconhecido o problema no perfodo 1970-1974, iniciando lutas 
contra o trabalho organizado e reducoes das despesas governamentais. Os gover- 
nos trabalhista e democratico que mais tarde chegaram ao poder se curvaram aos 

Tabela 2.5 Dependencia do comercio exterior de poises capitalistas 
auancados escolhidos 

Exportacoes e irnportacoes como porcentagem do PNB 

1960 1970 1980 1986 

EUA 
exportacoes 4,37 5,35 10,0 7,0 
irnportacoes 4,36 5,00 10,5 10,2 

Reino Unido 
exportacces 20,9 23, 1 27.7 26,2 
irnportacoes 22,3 22,2 25,3 27,0 

Japao 
exportacoes 10,8 10,8 13, 7 1 T, 7 
irnportacoes 10,3 9,5 14,6 7,6 

Al. Ocidental 
exportacces 17,9 21,2 26,3 30,0 
irnportacoes 16.4 19, 1 27,0 24,9 

Italia 
exportacoes 12, 1 15.4 21,7 20.4 
importacoes 12.4 15,0 24.4 18,7 

Fonte: OCDE 
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Figura 2.13 lncremenio da dioida federal, pessoal e corporaiiua nos 
Estados Unidos e deterioraciio da balance cometcial norie-americana, 1973-1987. 

(Fonte: Depariamenio de Comercio de Direioria da Reserva Federal) 

) mesmos imperatives, embora ideologicamente predispostos a seguir direcoes bem Z distintas. Sua abordagem corporativista de solucao do problema pode ter sido 
\J diferente ( confiando na obediencia voluntaria e no respeito sindical pelas politicas 

� 

de pre�os e salaries), mas os objetivos tinham de ser os mesmos. Tao logo as 
'- escolhas politicas foram vistas como uma troca entre crescimento e equidade, nao 

havia duvidas sabre o lado para onde o vento ia soprar mesmo para o mais dedi- 
. � cado governo reformista. A gradual retirada de apoio ao Estado do em-est t O social (ver_figur.a.2 __ ,.2).JLl2..ataque_ao salario� e �o poder sindical organizadu,_q_.ue 
S: ,+ co ecaram comc.necessidade econ6m!c� na eris� de 1J73-1975, � simples- 
� _'i?_ �eJ:r sformados elos neoconservadores numa virtude governamental. Disse- 
d C\:j minou-se a imagem de governos fortes administrando fortes doses de remedies 

nao-palataveis para restaurar a saude de economias moribundas. 
Na medida em que o aumento da competicao internacional em condicoes de 

crescimento lento forcou todos os Estados a se tomarem mais "empreendedores" e 
preocupados em manter um clima favoravel aos neg6cios, a forca do trabalho organi- 
zado e de outros movimentos sociais tinha de ser contida. Embora a politica de resis- 
tencia possa ter variado - com resultados tangiveis, como o demonstra o estudo 
comparativo de Estados europeus feito por Therborn (1984) -, a austeridade, as re- 
ducoes fiscais e a erosao do compromisso social entre o grande trabalho e o grande 
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governo se tornaram lemas de todos os Estados do mundo capitalista avancado. Por- 
tanto, embora os Estados retenham um consideravel poder de intervencao nos contra- 
tos de trabalho, aquilo que Jessop (1982, 1983) denomina "a estrategia de acumulacao" 
de cada nacao-Estado capitalista se tomou mais estritamente circunscrito. 

Do outro lado da moeda, governos ideologicamente comprometidos com a 
nao-intervencao e o conservadorismo fiscal foram forcados pelos fatos a ser mais 
intervencionistas. Deixando de lado o grau ate o qual as evidentes insegurancas da 
acumulacao flexivel criam um clima conducente ao autoritarismo do tipo Thatcher- 
-Reagan, a instabilidade financeira e os enormes problemas de endividamento in- 
terno e externo obrigaram a intervencoes peri6dicas em mercados financeiros ins- 
taveis, 0 uso do poder da Reserva Federal para melhorar a crise da divida mexi- 
cana de 1982, ea concordancia do Tesouro norte-americano em bancar o que equi- 
valia a 20 bilhoes de d6lares de divida mexicana junto aos bancos norte-americanos 
registrados como perda, em 1987, sao dois exemplos desse novo tipo de 
intervencionismo nos mercados internacionais. A decisao de nacionalizar o Conti- 
nental Illinois Banks falido, em 1984, os macicos dispendios da Federal Deposit and 
Insurance Corporation (FDIC) norte-americana para absorver os crescentes custos 
das falencias bancarias (ver figura 2.14), e o dreno de recursos semelhante da 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC), que exigiu um esforco 
de recapitalizacao de IO bilh6es de d6lares em 1987, como defesa diante do fato de 
cerca de 20% das 3.100 instituicoes saudaveis do pais estarem tecnicamente insol- 
ventes, ilustram a escala do problema (estima-se que, no caso da crise das institui- 
coes de poupanc;a e emprestimo, em setembro de 1988 a cifra envolvida estivesse 
entre 50 e 100 bilhoes de dolares), Poi tanta a preocupacao de William Isaacs, 
presidente da FDIC, que ele se sentiu obrigado a advertir a American Bankers 
Association (ABA}, ja em outubro de 1987, de que os EUA "poderiam seguir a 
direcao da nacionalizacao da atividade bancaria" se os bancos nao suportassem 
suas pr6prias perdas. As operacoes nos mercados internacionais de divisas, desti- 
nadas a estabilizar as taxas de cambio, nao sairam mais baratas - a Reserva Fe- 
deral de Nova Iorque relatou ter gasto mais de 4 bilhoes de d6lares nos dois meses 
posteriores a crise da Bolsa de outubro de 1987 para manter a taxa de cambio do 
d6lar relativamente controlada, e o Banco da Inglaterra vendeu 24 bilhoes de libras 
em 1987 para evitar que a moeda britanica subisse muito rapido e demais. 0 papel 
do Estado como credor ou operador de ultimo recurso se tornou, e 6bvio, muito 
mais crucial. 

Mas, da mesma maneira, vemos agora que tarnbem e possivel que as nacoes- 
-Estado (Africa do Sul, Peru, Brasil etc.) nao cumpram suas obrigacoes financeiras 
internacionais, forcando negociacoes entre Estados sobre pagamentos de dividas. 
Suspeito que tambern nao seja por acaso que a primeira reuniao economica de 
cupula das grandes potencies capitalistas tenha ocorrido em 1975, nem que a busca 
de ccordenacoes intemacionais - atraves do FMI ou da feitura de acordos coleti- 
vos de intervencao em mercados de divisas - tenha se intensificado desde entao, 
tornando-se ainda mais enfatica na esteira da crise da Bolsa de 1987. Houve, em 
resumo, uma luta pela recuperacao, para a coletividade de Estados capitalistas, de 
parte do poder por eles perdido individualmente nas duas decadas passadas. Essa 
tendencia foi institucionalizada em 1982, quando o FMI e o Banco Mundial foram 
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Figura 2.14 Falencias bancdrias nos Estados Unidos, 1970-1987. 
(Fonte: Corpcraciio Federal de Segura de Dep6sitos) 

designados como autoridade central capaz de exercer o poder coletivo das nacoes- 
-Estado capitalistas sobre as negociacoes financeiras internacionais. Esse poder cos- 
tuma ser empregado para forcar reducoes de gastos publicos, cortes de salaries 
reais e austeridade nas politicas fiscal e monetaria, a ponto de provocarem uma 
onda dos chamados "disnirbios do FMI" de Sao Paulo a Kingston, Jamaica, e do 
Peru ao Sudao e ao Egito a partir de 1976 (ver Walton, 1987, para uma relacao 
completa). 

Ha muitos outros sinais de continuidade, em vez de ruptura, com a era fordista. 
Os imensos deficits publicos dos Estados Unidos, atribuiveis principalmente a defesa, 
foram fundamentais para o pouco crescimento economico ocorrido no capitalismo 
mundial ao longo da decada de 80, sugerindo que as praticas keynesianas de modo 
algum morreram. Do mesmo modo, o compromisso com a competicao no "livre 
mercado" e com a desregulamentacao nae se enquadra inteiramente na onda de 
fus6es, consolidacoes corporativas nem no extraordinario crescimento de interliga- 
coes entre firmas supostamente rivais de origem nacional distinta. Contudo, foram 
abertas arenas de conflito entre a nacao-Estado e o capital transnacional, compro- 
metendo a facil acomodacao entre grande capital e grande governo tao tipica da 
era fordista. Hoje, o Estado esta numa posicao muito mais problematica, E chama- 
do a regular as atividades do capital cor12orativo no inteLess_e_da._na<;ao e....e fon;ado, 
ao mesmo te p.o,...ta , n no interesse nacional <!.._ criar.um. "born clima.ds.aego- 
cios", yara atrair.n.cap · tal f ceiro.fransnacional r global e cont er (por meios 
distintos dos controles de cambio) a fuga de capital para pastagens mais verdes e 
mais lucrativas. 
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Embora possa ter havido variacoes substanciais de pais para pafs, ha fortes 
evidencias de que as modalidades, os alvos e a capacidade de intervencao estatal 
sofreram uma grande mudanca a partir de 1972 _!:.1!}.J_odo. o_mundo ca Jmfuta, 

ouco importando a tendenciajd�ol6gic�do gqyerno no poder (como o reforca a 
recente experiencia de governos socialistas na Franc;aena Espanha). Isso nao sig- 
nifica, porem, que o intervencionismo estatal tenha diminuido de modo geral, visto 
que, em a!guns as� - em particular ng tQ..cante ao controle do trabal _ - � 
interven�a.Q do Estado alcarn;a hoje um grau bem mais_fundamental. 
� Isso nos leva, por fim, ao probkmaainda mais dificil das maneiras pelas quais 
as normas, os habitos e as atitudes culturais e politicas se modificaram a partir de 
1970 e do grau ate o qual essas mudancas se integram a transicao do fordismo para 
a acumulacao flexivel. Como o sucesso politico do neoconservadorismo dificilmen- 
te pode ser atribuido as suas realizacoes econ6micas globais (seus fortes resultados 
negativos em termos de desemprego, de crescimento sofrivel, de rapido desloca- 
mento e da espiral da divida s6 sac compensados pelo controle da inflacao), varies 
comentadores tern atribuido sua ascensao a uma mudanca geral das normas e 
valores coletivos que tinham hegemonia, ao menos nas organizacoes operarias e 
em outros movimentos sociais dos anos 50 e 60, para um individualismo muito 
mais competitivo como valor central numa cultura empreendimentista que pene- 
trou em muitos aspectos da vida. Esse aumento de competicao (tanto nos mercados 
de trabalho como entre os empreendimentos) se mostrou, e verdade, destrutivo e 
ruinoso para alguns, mas sem duvida gerou uma explosao de energia que rnuitos, 
ate na esquerda, comparam favoravelmente com a ortodoxia e a burocracia rfgidas 
do controle estatal e do poder corporativo monopolista. Ele tambem permitiu a 
realizacao de substanciais redistribuicoes de renda, que favoreceram, na maioria 
das vezes, os ja privilegiados. Hoje, o empreendimentismo caracteriza nao somente 
a acao dos neg6cios, mas dominios da vida tao diversos quanto a administracao 
municipal, o aumento da producao do setor informal, a organizacao do mercado 
de trabalho, a area de pesquisa e desenvolvimento, tendo ate chegado aos recantos 
mais distantes da vida acadernica, literaria e artistica. 

Embora as raizes dessa transicao sejam, evidentemente, profundas e complica- 
das, sua consistencia com uma transicao do fordismo para a acumulacao flexivel 
e razoavelmente clara, mesmo que a direcao (se e que ha alguma) da causalidade 
nao o seja. Para comecar, o movimento mais flexivel do capital acentua o nova, o 
fugidio, o efemero, o fugaz e o contingente da vida moderna, em vez dos valores 
mais s6lidos implantados na vigencia do fordismo. Na medida em que a acao 
coletiva se tornou, em consequencia disso, mais dificil - tendo essa dificuldade 
constituido, com efeito, a meta central do impulso de incremento do controle do 
trabalho -, o individualismo exacerbado se encaixa no quadro geral como condi- 
cao necessaria, embora nao suficiente, da transicao do fordismo para a acumulacao 
flexivel. Afinal de contas, foi principalmente por intermedio da irrupcao da forma- 
cao de novos neg6cios, da inovacao e do empreendimento que muitos dos novos 
sistemas de producao vieram a ser implementados. Entretanto, como Simmel (1978) 
sugeriu ha muito tempo, e tambem nesses penodos de fragmentacao e de insegu- 
ranca econ6mica que o desejo de valores estaveis faz surgir uma enfase intensifi- 
cada na autoridade das instituicoes basicas - a famflia, a religiao, o Estado. E ha 
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abundantes provas de um renascimento do apoio a essas instituicoes e aos valores 
por elas representados em todo o mundo ocidental desde mais ou menos 1970. 
Essas interligacoes sao, ao menos, plausiveis, devendo por isso ser analisadas com 
atencao mais cuidadosa. A tarefa imediata e esbocar uma interpretacao dos funda- 
mentos dessa transicao tao significativa do regime de acumulacao dominante do 
capitalismo. 


