
GRUPO DE LISBOA 

A REORGANIZA9AO DA ECONOMIA 
E DA SOCIEDADE MUNDIAIS 

As imagens globais, as infra-estruturas de informa~ao e as tec
nologias de comunica~ao revestem uma grande imporUincia. No 
entanto, isoladas ou tomadas em conjunto, essas imagens, infra
-estruturas e tecnologias nao constituem os motores primarios na 
constru~ao do mundo global. Nem sao os factores de discrimina~ao 
que irao influenciar e orientar as escolhas individuais e colectivas 
na constru~ao de urn mundo equilibrado, integrado e cooperativo 
ou, pelo contrario, de urn mundo global fragmentado, conflituoso 
e concorrencial. 0 mobil primario da constru~ao do «mundo 
global» sao os individuos, os seus sistemas de valores, os seus 
objectivos e os meios que mobilizam para os atingir. A sociedade 
civil global e as for~as financeiras e industriais que suportam as 
novas cadeias de empresas globais representam dois exemplos dos 
principais actores do processo de constru~ao deste novo mundo. 

, Este «mundo global» em constru~ao e produto do fluxo de 
ideias, aspira~oes, estrategias, recursos, hens, norDlas e regras 
e, ainda, das institui~oes que diferentes pessoas accionam com 
o objectivo de influenciar e controlar os acontecimentos. Neste 
sentido, a globaliza~ao e urn processo inteiramente novo. 

Globaliza~ao, internacionaliza~ao 
e multinacionaliza~ao 

Embora os tres conceitos sejam, no geral, utilizados de forma 
indistinta, e por isso confusa, internacionaliza~ao, multinaciona
liza~ao e globaliza~ao designam diferentes processos e fen6menos. 
Mais importante ainda, eles implicam diferentes protagonistas, 
jogando com diferentes regras e tern urn impacte significativa
mente diferente nas estrategias, politicas e sociedades18• Assim, a 
globaliza~ao representa urn fen6meno novo em compara~ao com a 
internacionaliza~ao e a multinacionaliza~ao. 

A internacionaliza~ao da economia e da sociedade diz 
respeito ao conjunto dos fluxos de trocas de materias-primas, l 
produtos acabados e semiacabados e servi~os, dinheiro, ideias e 
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essoas, efectuadas entre dois ou mais Estados- N a~ao. As estatisti
~as de comercio (importa~oes/exporta~oes) e de movimentos popu
lacionais constituem o instrumento mais preciso para medir e 
verificar a natureza, direc~ao e alcance da internacionaliza~ao. 

Durante milhares de anos, os individuos negociaram hens e 
servi~os entre na~oes e deslocaram-se de urn pais para o outro, 
utilizando ou nao a for~a. No moderno capitalismo nacional, a in
ternacionaliza~ao ganhou forma atraves da conquista das col6-
nias e da ascensao do mercantilismo. Em 1972 George Modelski 
utilizou o termo globaliza~ao para referir a expansao levada a cabo 
pela Europa, no sentido de obter controlo sabre outras comunida
des e de as integrar no sistema global de comercio19• A mesma in
terpreta~ao esteve por detras da expressao francesa «economie
-monde» usada pelo historiador Fernand BraudeP0 no seu magni
fico ,,fresco» sabre a emergencia do capitalismo. 

0 padrao e o grau de internacionaliza~ao modificaram-se ao 
longo dos seculos, a medida que OS velhos poderes Se desintegra
vam e novas poderes surgiam com diferentes interesses e estrate
gias. 

Contudo, logo que urn novo Estado se apoderou dos dominios de 
conquista colonial e de expansao comercial, surgiram novas teo
rias e doutrinas a responder por estas mudan~as e a justificar as 
rela~oes de poder subjacentes. Assim, quando as Provincias Uni
das lograram alcan~ar uma posi~ao dominante no comercio mun
dial, o erudito holandes Grotius desenvolveu uma doutrina legal 
que declarava a liberdade dos mares, na tentativa de derrotar a di
visao luso--espanhola dos oceanos que havia sido aprovada pelo 
Papa21 • Do mesmo modo, a teoria das vantagens comparativas de 
Ricardo sustentou a superioridade britanica durante todo o seculo 
xrx e a superioridade dos Estados Unidos depois da segunda 
guerra mundial, ainda que com alguns ajustamentos e revisoes 
definidos pelos Acordos de Bretton Woods. 0 mesmo e valido nos 
dias de hoje. Como foi correctamente apontado por Winfried 
Ruigrok e Rob van Tulder, a teoria globalizante de Ohmae- a 
abordar posteriormente - «Serve para racionalizar a internacio
naliza~ao/globaliza~ao das empresas japonesas do mesmo modo 
que o modelo do ciclo de vida do produto de Vernon racionalizou a 
multinacionaliza~ao norte-americana>>22 • 

A internacionaliza~ao econ6mica e social tern por base actores 
nacionais. Urn papel particularmente importante e o desempe
nhado pelas autoridades publicas nacionais. Elas dirigem e con
trolam os fluxos de trocas, atraves de instrumentos monetarios, 
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tributar;ao, fiscalidade, mercados publicos de aquisir;ao, normali
zar;6es e estandardizar;6es. Sao ainda elas que dirigem e controlam 
os movimentos populacionais e que tomam decis6es sobre cidada
nia nacional e sobre a abertura ou encerramento das fronteiras 
nacionais. 

No contexto da internacionalizar;ao da economia, a concorren
cia entre as empresas das diferentes economias nacionais e urn 
instrumento crucial para assegurar e manter balanr;as comerciais 
sectoriais positivas. A liberalizar;ao dos fluxos de trocas tern cons
titufdo a formulae a ideologia dominante dos ultimos cinquenta 
anos; eo GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio) represen
ta a organiza~ao institucional estabelecida para promover e salva
guardar a liberaliza~ao das rela~6es comerciais a nfvel internacio
nal. 

A Figura 1 mostra o firme cresdmento da internacionaliza~ao 
da economia desde a decada de 50. 

FIGURA 1 

Produ~ao e exporta~ao rnundiais 

1500 
Exporta96es de bens 
manufacturados 
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1950 1984 

Fonte: GATT, International Trade 1986, Genebra, 1987. 
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A multinacionaliza~ao da economia e da sociedade carac
teriza-se, fundamentalmente, pela transferencia e deslocar;ao dos 
recursos, especialmente de capital e em menor grau da mao-de
-obra, de uma economia para outra. Uma forma tipica de multi
nacionalizar;ao da economia e a cria~ao de estruturas de produr;ao 
das empresas num pais estrangeiro, mediante subsidios directos, 
aquisi~6es e tipos variados de coopera~ao (comercial, financeira, 
tecnica e indust rial). Uma empresa multinacional e precisamente 
uma empresa cujas actividades se estenderam gradualmente a 
0 utros paises (Figura 2). 

A multinacionalizar;ao econ6mica obedece a logica de expansao 
da dimensao de mercado que garante que a combina~ao <<optima» 
dos factores produtivos ja nao podera ocorrer no interior dos es
pa~os nacionais, estando cada vez mais sujeita a mecanismos e 
processos que implicam uma multiterritorializa~ao (multinacio
naliza~ao) das actividades produtivas23• 

A teoria da divisao internacional do trabalho deixou de ser in
teiramente adequada a analise e explica~ao do comportamento 
das empresas e do funcionamento total da economia. As teorias de 
gestao e administra~ao sao mais uteis quando se pretende anali
sar e explicar a aquisi~ao e controlo de areas de mercado e a maxi
miza~ao do lucro pela firma, servindo os seus proprios interesses, 
enquanto for~a motriz do processo de multinacionaliza~aq24 . 

Atraves da multinacionalizar;ao, urn agente economico estran
geiro obtem capacidade de, no futuro, influenciar e controlar a eco
nomia. E por isso que, ao contrario do processo de internacionali
zar;ao, a multinacionaliza~ao tern sido frequentemente alvo de 
protec~ao econ6mica e de reac~6es politico-culturais «nacionalis
tas»: OS receios e a oposi~ao face a presen~a de «empresas estran
geiraS» e «investimentos estrangeiros» tern acompanhado de forma 
constante a presen~a massiva, ou estrategicamente selectiva, de 
empresas multinacionais, sobretudo, e ate recentemente, ameri
canas. Actualmente, estamos perante uma <~apanofobia». Os 
EUA e muitos paises europeus e asiaticos estao preocupados com 
a rapida e significativa penetra~ao de empresas japonesas num 
numero crescente de importantes sectores da sua economia. 

Os governos veem-se obrigados a «auxiliar» as empresas nacio
nais, nas suas estrategias para uma multinacionaliza~ao efectiva 
e duradoura, tanto em termos ofensivos (como o apoio activo a 
forr;a competitiva das suas empresas «multinacionais>>) como em 
termos defensivos (como a criar;ao de obstaculos a penetra~ao do 
territorio nacional por empresas multinacionais estrangeiras). 
~ 
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Entre muitos outros instrumentos, a regulamentac;ao anti-trust 
surge, nestas circunstancias, como uma poderosa ferramenta 
para proteger a economia nacional e as firmas «locais» contra a 
pressao eo poder das empresas estrangeiras. Como e evidente, as 
empresas s6 protestam contra todas as formas de proteccionismo 
quando se sen tern com forc;a e se consideram com possibilidade de 
veneer. Deixam de rejeitar a «protecc;ao» do «seu» governo quando 
se sentem enfraquecidas e em risco de serem derrotadas. 

Numa escala alargada, a multinacionalizac;ao da sociedade im
plica que os agentes sociais (sejam eles as universidades, a im
prensa, a igreja, os sindicatos ou instituic;oes sociais), o sistema 
educativo, os modos de vida e os sistemas de valores, sejam 
capazes de se expandir e instalar noutros contextos nacionais, 
transformando-os a partir de dentro, ao mesmo tempo que man
tern a sua especificidade. Reciprocamente, sao tambem alva de in
fluencia, transformac;ao e controlo par parte de outros agentes na
cionais. Concluindo, OS varios agentes, instituic;oes e processos 
nacionais sao cada vez mais impelidos a entrar num processo, com 
base «multinacional», de coexistencia e de co-desenvolvimento. 
Para expressar tal movimento, urn conceito como <<transnaciona
lizac;ao» e igualmente adequado. 

A globaliza~ao da economia e da sociedade e urn fen6meno re
cente e, par isso, as formas que assume sao multiplas e variadas. 
Algumas dessas formas poderao desaparecer, ou perder relevan
cia , dentro de 10-15 anos. Os factores nacionais continuam a 
afectar o modo como as formas e processos de globalizac;ao trans
formam a economia e a sociedade nacionais. Nao existe urn modelo 
unico de globalizac;ao, par isso e ainda mais dificil encontrar uma 
definic;ao comummente aceite25

• 

Podem detectar-se varios processos de globaliza~ao: 

" 

• a globalizac;ao financeira; 
• a globalizac;ao dos mercados e estrategias, em particular 

a concorrencia; 
• a globalizac;ao da tecnologia e, par conseguinte, da I&D e 

do conhecimento; 
• a globalizar;:ao dos modos de vida e dos padroes de consu

mo, que se estende a globalizar;:ao cultural; 
• a globalizar;:ao governativa e dos poderes de regular;:ao; 
• a globalizar;:ao como unificar;:ao politica do mundo. 
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0 Quadro 3 resume as actuais concep~oes e processos de globa
liza~ao. 

QUADRO 3 

A variedade de conceitos de globaliza~ao 

Categoria Principais elementos I Processes 

1. Globalizayao das finan9as e Desregulamentayao de mercados financeiros, mobil ida de 
capitais internacional do capital, surgimento de fus6es eaquisi96es. 

A globalizayao do «shareholding•• esta ainda em lase , 
inicial. 

lntegra9ao das actividades de neg6cios a escala 
2. Globalizayao dos mercados e internacional, estabelecimento de opera96es no 

estrategias, em particular da estrangeiro (incluindo I & De financiamento) pesquisa de 
concorrencia componentes e alian9as estrategicas. 

3. Globalizayao da tecnologia e I & D A tecnologia como principal enzima: o surgimento de 
s conhecimento tecnologias de informayao e comunica9ao e de 

telecomunica96es possibilita o aparecimento de redes 
globais dentro da empresa e entre empresas (redes de 
valor acrescentado). A globalizayao como processo de 
universaliza9ao do Toyotismo /«lean production••. 

4. Globalizayao dos modos de vida e Transferencia e transplante dos modos de vida 
dos padr6es de consume; dominantes.lgualizayao dos pad roes de consume. Papel 
globalizayao cultural dos media. Transformayao da cultura em «cultura food•• 

e «produtos culturais». Aplica9ao das regras do GATI 
aos fluxes culturais. 

5. Globalizayao das capacidades Papel diminuto dos governos e parlamentos nacionais. 
reguladoras e da governayao Perdas de democracia. Tentativas para projectar uma 

nova gera9ao de regras e institui96es de governa9ao 
global. 

6. Globaliza9ao como unificayao Analise da integra9ao das sociedades mundiais num 
polftica do mundo sistema polftico e econ6mico globalliderado porum poder 

central. 

7. Globalizayao das percep96es e Processo sociocultural centra do no conceito «Uma Terra••. 
consciencia Movimento «globalista••. Cidadaos planetarios. 

Fonte: Urn quadro alargado baseado em W. Ruigrok e R. van Tulder, 
<<The Ideology ofinterdependence». Dissertar;:iio de Doutoramento, 
Universidade de Amesterdiio, Junho de 1993. 
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Nenhum destes tipos de globaliza~ao expressa de forma para
digmatica a natureza e essencia da globaliza~ao. Nenhum dos 
seus teorizadores pode, portanto, reclamar a posse da verdade. 

Do exposto, merece destaque urn facto interessante: as mudan
c;as que ocorreram nos ultimos 15-20 anos sao tao profundas em 
tantos campos (finan~as, redes de comunicac;ao, infra-estruturas, 
organizac;ao empresarial, quadro legislativo, transportes, fluxos 
de bens e servi~os, padroes de consumo, sistema de valores, papel 
do Estado-Na~ao, crescimento populacional e geopolitico) que, 
conceitos e no~oes, como as de internacionaliza~ao e multinacio
nalizac;ao, mostram nao ser adequados para descrever o que esta 
a acontecer e qual o seu significado. A utiliza~ao crescente de no
vos conceitos, como o de globaliza~ao, nao se deve apenas a uma 
questao de moda. Expressa a necessidade de compreender proces
sos que perdem clareza e significado a luz dos conceitos tradicio
nais. 

E evidente que nem todas as teorias de globalizac;ao sao 
automaticamente justificadas e pertinentes e que nao basta pro
ceder a sua fusao sincretica para se obter a verdade absoluta. 

A nossa definic;ao esta proxima da proposta por McGrew e seus 
colegas: <<A globaliza~ao refere-se a multiplicidade de liga~oes e 
interconexoes entre os Estados e as sociedades que caracterizam 
o presente sistema mundial. Descreve o processo pelo qual os 
acontecimentos, decisoes e actividades levadas a cabo numa parte 
do mundo acarretam consequencias significativas para os indivi
duos e comunidades em zonas distantes do globo. A globaliza~ao 
compreende dois fen6menos distintos: alcance (ou extensao) e in
tensidade (ou profundidade). Por urn lado, define urn conjunto de 
processos que abrangem a maioria do globo e que actuam mundial
mente; o conceito tern, por isso, uma conota~ao espacial. Por outro 
lado, esta tambem implicita uma intensifica~ao dos niveis de in
terac~ao, interconjuga~ao ou interdependencia entre os Estados e 
sociedades que constituem a comunidade mundial. Consequente
mente, paralelamente a extensao surge a profundidade dos proces
sos globais [ ... ]. Longe de constituir urn conceito abstracto, a 
globaliza~ao articula urn dos mais familiares aspectos da existen
cia mode rna [ ... ]. Claro que a globaliza~ao nao significa que o 
mundo esta a ficar mais unido politicamente, mais interdepen
dente no campo econ6mico ou mais homogeneo culturalmente. A 
globaliza~ao e bastante desigual no seu alcance e altamente 
diferenciada nas suas consequencias.»26 

~ As actuais formas de globalizafi:aO nao implicam que 0 presente 
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processo seja o <<correcto>> e que, por isso, mere~a apoio <<politicO>> 
e adesao cultural. Tambem nao nos diz que os pre-requisitos e os 
constrangimentos decorrentes das formas actuais de globaliza~ao 
devam ser aceites e respeitados. 

Muitos dos aspectos dominantes da actual globalizayao susci
tam serias preocupafi!oes pelos inconvenientes que estao ja a criar 
e pelas indesejaveis situayoes e consequencias que irao criar no 
futuro, seas formas predominantes mantiverem a sua importfm
cia no futuro. 

Do capitalismo nacional ao capitalismo global 

Do nosso ponto de vista, o significado do novo «mundo global» 
criado pela globalizayao e o de que todos os nossos futuros se
rao made in the world. 0 processo de globalizayao e o comeyo do 
fim do sistema nacional enquanto essencia das actividades e 
estrategias humanas organizadas. 

Desde ha alguns seculos, a hist6ria das nossas sociedades 
tem-se caracterizado pela predominancia das dinamicas nacio
nais: o Estado-Na~ao tern sido considerado como forma primei
ra de organizayao politica da sociedade; a identidade nacional 
tern constituido o criteria que determinava para sempre, de forma 
semelhante ao c6digo genetico, a existencia e a personalidade dos 
individuos e dos grupos sociais; a economia nacional tern sido 
considerada como a unica forma coerente e integrada de economia. 
A historia nacional (a lingua, a cultura, o sistema ferroviario, a 
educayao, as equipas desportivas, a soberania, a democracia) tern 
sido o processo central das sociedades humanas organizadas. 
Todos os sistemas eram definidos na sua relayao com a dimensao 
nacional: superiormente (internacional, multinacional, suprana
cional, transnacional) e inferiormente (intranacional, subnacional, 
infranacional). 

Os Estados-Nayao nao desapareceram nos nossos dias. Em 
alguns casos, o processo de criayao de urn <<moderno>> Estado
-Nayao tern vindo a decorrer ao Iongo dos ultimos trinta anos 
(como resultado da descolonizayao) e tambem mais recentemente 
(seguindo-se ao colapso da Uniao Sovietica) como surgimento de 
novos Estados-Nafi!ao no mapa politico mundial. Ainda que seja 
demasiado simplista afirmar que o Estado-N ayao se converteu 
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numa forma de organiza~ao politica demasiado pequena para dar 
resposta ao numero crescente de desafios e problemas globais e, 
simultaneamente, demasiado grande para lidar com questoes e 
solufi!6es locais27 , nao e de ignorar que a pertinencia da soberania 
do Estado-N ayao, e a sua pretensao em continuar a ser o pivot dos 
assuntos regionais e locais, tern sido posta em causa de forma cres
cente. 

Urn dominio em que as pretensoes de soberania do Estado
-Nafi!aO e as barreiras nacionais constituem a maior fonte de difi
culdades, eo dominio da protecfi!ao e gestao am bien tal. Em poucas 
horas, as explosoes de Chernobyl mostraram as distoryoes entre 
0 modelo te6rico e politico da soberania do Estado e a realidade 
tecnol6gica e ambiental da biosfera28 • 

De igual modo, apesar de as linguas e culturas nacionais nao 
terem perdido a sua importancia, deixaram de ser consideradas a 
forma primeira e exclusiva do talento e expressao cultural, ao ni
vel individual e colectivo. 0 multilinguismo e o desenvolvimento 
do encontro de culturas esta a tornar-se urn valor, urn objectivo a 
atingir, uma construfi!ao societal efectiva. 

Muitos outros exemplos podem ser apontados. 0 que e impor
tante sublinhar e que, coincidindo como novo processo de globa
liza~ao econ6mica, presenciamos o principio do fim do 
<<nacionah enquanto ponto de relevancia estrategica fun
damental para os actores economicos, cientificos, sociais 
e culturais. <<Nacionah continua a ser urn nivel de significativa 
importancia, mas nao e ja o principal nivel estrategico para os 
intervenientes nas areas do desenvolvimento cientifico, da inova
fi!ao tecnol6gica e do crescimento socioecon6mico29 • 

A crescente globalizayao da economia esta a fazer desaparecer 
urn fundamento basico do Estado-Nayao, isto e, o mercado nacio
nal. 0 espafi!o nacional esta a ser substituido, enquanto ponto 
econ6mico estrategico, pelo emergente espafi!o global. Is to nao sig
nifica que o poder do Estado-Nayao, em particular o poder econ6-
mico, esteja em declinio, nem que os Estados-Nayao estejam a ser 
substituidos na esfera econ6mica pelas empresas transnacionais, 
devido ao facto de estas ultimas serem, segundo alguns autores30 , 

organizayoes mais democraticas que os primeiros. Nao cremos, 
todavia, que seja este o caso. 

Tambem nao significa que a economia nacional tenha perdido 
importancia. Em muitos casos passa-se mesmo o contrario, espe
cialmente no que respeita as economias menos desenvolvidas de 
Estados-Nayao recem-criados. A luta econ6mica pela lideranya 
global, travada pelas «economias nacionais>> mais desenvolvidas 
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do mundo (Alemanha, EUA, Japao, Fran9a, Italia, Reina Unido) 
tam bern sugere que a economia nacional esta para durar. Contudo, 
verifica-se que a economia nacional deixou de ser o mote priorita
rio. 

A produ9ao de riqueza na Alemanha, Fran9a, J apao, Finlandia 
ou Costa Ricaja nao depende das performances das empresas, tec
nologia, capital e mao-de-obra «locais», mas sim de empresas que 
constituem uma parte crescente das cadeias globais de empresas 
financeiras e industriais e que obedecem a uma l6gica e a interes
ses estrategicos que nao se prendem com os interesses particula
res desses paises. Ainda em maior grau, esta dependente de tec
nologia projectada, produzida e transformada em todas as partes 
do mundo, do capital tornado disponivel ao nivel global e mundial 
(como mostra a rapida e crescente globaliza9ao dos mercados 
financeiros e de capitais) e esta ainda cada vez mais dependente 
de mao-de-obra altamente especializada cuja forma9ao nao tern, 
necessariamente, caracter nacional31 . 

Durante muitas decadas e, em certos casas durante alguns se
culos, a economia e moderniza9ao industriais tern constituido a 
hist6ria da industria nacional. 0 nascimento e o crescimento do 
capitalismo nacional exprimem o sentido e a direc9ao do pro
cesso hist6rico. Embora seja errado declarar a morte do capitalis
mo nacional, e correcto afirmar que este deixou de constituir a 
unica forma coerente de organiza9ao do capital e que a sua predo
minancia ira desvanecer-se, rapidamente, nas pr6ximas decadas. 
A hist6ria do capitalismoja nao e definida e limitada pelas frontei
ras nacionais. Uma nova epoca, a do capitalismo global, esta a 
desenvolver-se rapidamente e ira marcar a evolu9ao das nossas 
sociedades nas pr6ximas decadas32 . 

0 mundo nao entrou ainda numa era p6s-capitalista. A deten-
9ao e, sobretudo, o acesso ao controlo de mobiliza9ao do capital 
para o uso mais eficiente dos recursos materiais e nao materiais 
disponiveis, continua a ser o factor determinante de poder econ6-
mico e sociopolitico. A ruptura iminente nao e entre uma socie
dade capitalista e uma sociedade p6s-capitalista, nem entre urn 
capitalismo <<born» (economia social de mercado) e urn capitalismo 
<<maU>> (a selva, a economia de mercado <<de casino»)33 • E antes uma 
ruptura entre urn capitalismo nacional em dissolu9ao e urn capi
talismo global em crescimento. 

Este desvio reflecte uma mudan~a historica que des
ponta: o mundo esta a come~ar, lentamente, a deslocar-se 
da era da <<riqueza das na~oes» para a era da «riqueza do 
mundo». 

/ 
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Fluxos de capital. 
Os principais enzimas do capitalismo global 

A liberaliza9ao dos movimentos de capital entre na96es, parti
cularmente a partir de 1971 quando Richard Nixon declarou a 
nao convertibilidade do d6lar, foi urn dos factores mais poderosos 
na acelera9ao da mudan9a em direc9ao ao capitalismo global e a 
riqueza do mundo. 

Os fluxos de capitais compreendem tres grandes categorias: 

• fluxos monetarios e financeiros, ligados ao comercio de 
bens e servi9os (por exemplo, transac96es de importa9ao/ 
exporta9ao, despesas de turismo); 

• investimentos directos estrangeiros que nao implicam 
apenas transferencias de capital financeiro, mas tam bern 
de capital fisico, humano e tecnol6gico; 

• investimentos de carteira e variadissimos tipos de tran
sac96es financeiras (inclusive opera96es especulativas). 

Aglobaliza9ao dos fluxos de capital tern constituido o centro ne
vralgico da globaliza9ao da economia34

• 

Se os fluxos de capital, a nivel mundial, revelaram uma 
relativa atrofia desde a segunda guerra mundial ate ao fim dade
cada de 6010 , coincidindo em larga medida com o periodo das re
constru96es <<nacionais», os anos 70 testemunharam uma rapida 
acelera9ao e intensifica9ao da globaliza9ao dos mercados financei
ros. 

N a perspectiva de Aglietta e de seus discipulos, a globaliza9ao 
financeira ocorrida nos anos 70 caracterizou-se pela transferen
cia de capital excedentario, dos paises da OPEP para os paises 
pobres em vias de desenvolvimento, mediatizada pelos bancos dos 
paises do Norte. Durante este periodo, esses paises do Norte obti
veram lucros (ficando mais ricos) com a utiliza9ao do capital 
(petrod6lares) de uma parte do Sul, destinado a financiar o desen
volvimento do restante Sul. De facto, o Sul mais pobre entrou a 
partir dai num circulo vicioso de endividamento, enquanto o Sul 
rico em petr6leo financiava o melhoramento econ6mico e finan
ceiro do N orte35 . 

Uma outra importante mudanr;a ocorreu nos anos 80. Os fluxos 
de capital Sul-Sul, via Norte, foram substituidos por fluxos Norte
-Norte e, em especial, como demonstram as Figuras 3 e 4, por 
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fluxos de capital no interior da Triade (isto e, as tres regioes mais 
ricas do Norte, Japao e os <<quatro drag6es>>, Europa Ocidental e 
Estados Unidos) . 

Mais de 80% dos fluxos mundiais tern origem em (e dirigem-se 
para) regi6es da Triade. 0 papel desempenhado pelos paises po
bres (LDC, Less Developed Countries), enquanto geradores de flu
xos, foi reduzido a zero em 1989, contrapondo-se aos cerca de 14% 
de 1982 (Figura 3). Houve uma timida recupera~ao em 1989, em 
termos dos paises de destino dos fluxos de capital. 

FIGURA 3 

Reparti~ao geografica dos fluxos 
internacionais de capital segundo a sua origem1 
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FIGURA 4: 

Reparti~ao dos fluxos internacionais 
de capital segundo o seu destino1 
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Dados mais recentes confirmam esta situa~ao para o periodo 
1989-1990. A <<triadiza~ao>> dos fluxos de capital, durante os anos 
80, foi marcada pelo rapido crescimento da posi~ao ocupada pelo 
Japao, comparativamente a Europa e aos Estados Unidos. A ra
zao e, na sua essencia, rimito simples. Enquanto a decada de 70 se 
centrava na reciclagem dos excedentes da OPEP, os anos 80 cen
traram-se na reciclagem dos excedentes japoneses. Como e evi
dente, o processo decorreu, quase exclusivamente, nos paises da 
OCDE e a capacidade do Japao para conduzir este processo ficou 
mais que provada. 0 resultado foi que, durante o periodo de 1986-
-1989, e em media, o Japao representava 26,93% do total dos flu
xos mundiais de capital, muito acima dos EUA (16,41 %); tambem 
entre 1984 e 1988, 64% dos emprestimos comerciais japoneses, 
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70% dos investimentos directos no estrangeiro e 86% de inves
timentos de carteira (95,5% em 1988) foram dirigidos para os 
outros dois paises da Triade36• 

Neste ponto da analise, e importante sublinhar urn aspecto de 
grande relevancia. A descri~;ao da actual economia global pode 
resumir-se numa expressao: desarticula~;ao dos paises menos 
desenvolvidos (LDC). Desde 1980, o novo «mundo global» criado e 
moldado pelos fluxos de capital tern sido acompanhado pelo desa
parecimento de grande mimero de paises menos desenvolvidos. 0 
conjunto destes paises atraia, em 1980, cerca de 55% dos fluxos 
mundiais de capital e era, ele proprio, fonte de 14% de fluxos para 
o exterior. Dez anos depois, ambas as percentagens tinham 
praticamente desaparecido, sofrendo urn declinio para 2%. Se 
excluirmos os paises menos desenvolvidos que se tornaram impor
tantes centros financeiros (Panama, Hong-Kong, Ilhas Cayman, 
Antilhas Holandesas) e os fluxos de capital provenientes de orga
niza~;6es internacionais e de donativos publicos, teremos como 
resultado que o investimento total e os emprestimos, tanto dena
tureza publica como privada, dirigidos aos paises mais popres e 
rnenos desenvolvidos representaram, entre 1986 e 1991, menosde 
3% dos fluxos mundiais. A gradual exclusao da grande maioria dos 
LDC e particularmente chocante, no que respeita a investimentos 
industriais e financeiros e a emprestimos bancarios internacio
nais. Com inicio em 1982, tem-se verificado uma paragem brutal 
no crescimento dos emprestimos bancarios destinados aos paises 
menos desenvolvidos. Se, mais uma vez, excluirmos paises como 
Hong-Kong, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Tailandia, China 
e Turquia, o verdadeiro Sul de LDCs ja nao atrai capital, para la 
dos donativos publicos e da ajuda multilateral. Os fluxos de 
capitais dirigidos a esses paises devem-se mais a urn com
portamento humanitario do que a uma l6gica econ6mica. 

Esta forma de desarticula~;ao levanta uma questao crucial. 
Como ira o mundo global evoluir? Ira uma nova l6gica econ6mica 
influenciar o processo de globaliza~;ao mundial, de tal forma que 
a <<riqueza do mundo>> seja o resultado da criatividade e da contri
bui~;ao de todos os paises? A discussao deste tema sera apresen
tada no capitulo III. Made in the world e o conceito central que 
define a novidade do actual processo de globaliza~;ao. 

/ 
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,,Made in the world>> 

Do ponto de vista econ6mico, que e justamente aquele que nos 
permite presentemente medir, em termos quantitativos, o novo 
fen6meno, propomos que se defina globaliza~ao como o con
junto de processos: 

• que torna possivel a concep~;ao, desenvolvimento, produ
~;ao, distribui~;ao e consumo de processos, produtos e ser
vi~;os a escala mundial, utilizando instrumentos organi
zados e tornados acessiveis numa base tambem mundial 
(como patentes, bases de dados, novas tecnologias e infra
estruturas de informa~;ao, comunica~;ao e transporte); 

• que funciona para satisfazer os diversificados e crescen
tes mercados globais regulados por normaliza~;6es e es
tandardiza~;6es <<quase-uni versais>>; 

• que se funda em organiza~;6es (redes de firmas) actuando 
em bases mundiais, cujo capital pertence cada vez mais a 
uma multiplicidade de accionistas de diversos paises, 
cuja cultura esta aberta a urn contexto mundial e obede
ce a uma estrategia tambem mundial. E dificil identificar 
uma territorialidade (legal, econ6mica, tecnol6gica) espe
cifica destas organiza~;6es, apesar de possuirem uma 
sede, sobretudo por causa das formas intensivas de inter
rela~;ao e integra~;ao que ocorrem entre empresas, infra
estruturas e regras, nas varias fases de concep~;ao, produ
~;ao, distribui~;ao e consumo de bens e servi~;os. 

Podem identificar-se alguns casos simples. 
Os cart6es de credito sao exemplos tipicos de urn servi~o glo

bal <<projectado>> para urn mercado mundial especializado e de ele
vado valor acrescentado, baseado na integra~;ao de todo o aglome
rado de novas tecnologias (processamento de dados, materiais, 
telecomunica~;6es, [ ... ]), e gerido por organiza~;oes globalizadas 
com uma crescente especializa~;ao a escala mundial. 

Tambem o autom6vel e urn exemplo tipico de urn produto 
global. 0 carro deixou de ser <<Made in USA>>, <<Made in France>>, 
<<Made in Japan>>, para se tornar cada vez mais <<Made in the 
World>>. Nao nos referimos apenas ao lado da produ~;ao mas, mais 
importante, a todo o sistema que facilita a produ~;ao de cerca de 30 
milh6es de autom6veis por ano. A globaliza~;ao da industria 
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As principais razoes que motivam as empresas a cooperarem 
entre si, sao: 

• redu~ao e partilha dos custos em I&D; 
• assegurar o acesso a tecnologia complementar; 
• captar os conhecimentos tacitos e a tecnologia dos parcei-

ros ( <0ogo do eixo» tecnol6gico); 
• encurtar o ciclo de vida do produto; 
• partilha dos custos de desenvolvimento do produto; 
• acesso a mercados estrangeiros; 
• acesso a pessoal altamente qualificado; 
• acesso a recursos financeiros37 • 

Por conseguinte, urn crescente mimero de produtos e projec
tado conjuntamente por varias empresas. Os seus engenheiros 
come~am a trabalhar juntos sabre uma mesma ideia, durante uma 
serie de anos. De igual modo, as fases ou os elementos de urn pro
cesso de produ~ao que compreende urn numero crescente de com
ponentes, possibilitam as empresas nos diferentes paises uma 
colabora~ao mais estreita. As alian~as estrategicas interempre
sas representam aquila que afirmam: diferentes empresas parti
lham as suas estrategias com outras, mesmo que o caso seja ode 
existirem, na maioria das alian~as, esperan~as ou inten~oes 
escondidas de absorver o parceiro. Este e o seu contributo para o 
processo do made in the world. 

0 fen6meno das alian~as estrategicas interempresas e recente. 
«Explodiu» na decada de 8038• Apesar deter sido urn fen6meno par
ticularmente rapido e intenso, em industrias ligadas as novas tec
nologias (industrias de computadores, informatica, telecomunica
~oes), afectou tambem todos os restantes sectores (Quadro 5). 

As alian~as estrategicas estao destinadas a expandir-se ainda 
mais no futuro. Pode facilmente prever-se que dentro de 10-15 
anos sera dificil identificar quem faz o que, e em que parte da ca
deia se situa determinado segmento, ou determinado centro de 
produ~ao, de uma dada firma. Isto nao constitui uma simples afir
ma~ao futurista. Esta ja a surgir urn novo fen6meno, a ernpresa 
virtual. As empresas virtuais sao empresas efemeras, criadas 
para financiar a pesquisa ou o desenvolvimento de produtos com 
custos muito elevados e que depois sao dissolvidas39 . 

Made in the world tambem resulta de urn ainda mais forte pro
cesso de globaliza~ao, nomeadamente o investirnento directo 
estrangeiro. Por exemplo, entre 1983 e 1989 as exporta~oes 
mundiais cresceram em 9,4% por ano eo crescimento media anual 
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700 

QUADRO 5 

Crescirnento das recern-estabelecidas alian9as 
tecnologicas estrategicas ern dorninios tecnologicos 
centrais e ern todos os outros dorninios- 1980-1989 
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Fonte: MERIT-CAT! 

do produto interno bruto foi de 7,8%. No entanto, o investimento 
directo estrangeiro cresceu 28,9% ao ano!! Segundo urn relat6rio 
sabre investimentos directos estrangeiros, elaborado pelo antigo 
Centro das Na~oes Unidas sabre Associa~oes Transnacionais, «as 
transac~oes internacionais sao cada vez mais dominadas por asso
cia~oes transnacionais [ ... ]. Uma implica~ao de semelhante desen
volvimento e a de que os padroes de comercio, as transferencias 
tecnol6gicas e os fluxos financeiros privados podem tender para 
convergir em padroes de investimento directo estrangeiro, tornando 
este ultimo na principal for~a da estrutura~ao da economia 
mundiah40• 
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0 investimento directo estrangeiro e a forma genuina da mobi
lidade de capital e, por essa via, da globaliza~ao do capitalismo. 
Esteve na origem do processo de multinacionaliza~ao desde o 
seculo passado (como aconteceu com a cria~ao, pela industria qui
mica alema, de unidades de produ~ao na America Latina). 

0 investimento directo estrangeiro nao e sempre urn instru
mento de globaliza~ao. Quando as empresas europeias compram 
uma empresa americana, isso resulta num aumento da concentra
~ao da actividade produtiva na Europa e nos EVA, sob o controlo 
da empresa europeia. Por exemplo, o facto de se prever que atra
ves de process as de fusoes e aquisi~6es se assistini no ano 2010 a 
uma redu~ao para cerca de metade do numero actual de empresas 
de telecomunica~6es, nao ira conduzir a urn maior nivel de globali
za~ao na industria das telecomunica~oes, mas antes a urn drastico 
aumento do processo de concentra~ao de estruturas industriais e 
financeiras a nivel mundial nesse sector. 

Os investimentos directos estrangeiros tern importantes conse
quencias e impacte politicos. Durante anos os europeus detiveram 
a lideran~a. Permanecem ainda como principal area de origem 
desse investimento, mas o investimento directo estrangeiro japo
nes esta a expandir-se continuamente, a medida que os grupos 
multinacionais do Japao estendem as suas opera~6es e a sua 
presen~a no estrangeiro. Sem duvida que, desde os anos 70, o capi
talismo esta em activa globaliza~ao na America, Japao, Coreia, 
Singapura e Europa Ocidental. 0 processo esta a acelerar-se. Se 
os custos de oportunidade se modificam num curta espa~o de 
tempo, pode tomar-se a decisao de encerrar a fabrica X no pais A 
e abrir uma nova para produzir os mesmos produtos no pais B. 
Jl1ade in the world assume tambem esta fei~ao bastante impre
Cisa. 

Tres motores de globaliza~ao: 
liberaliza~ao, privatiza~ao e desregulamenta~ao 

Como vimos na sec~ao dedicada aos fluxos de capital, a libera
liza~ao dos movimentos de capitais constituiu urn dos factores 
basicos que possibilitou a acelera~ao e a intensifica~ao da globa
liza~ao da economia. 

Tornar os mercados nacionais abertos ao livre comercio e movi
mento de hens, servi~os, pessoas e capitais e urn dos mandamentos 
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sagrados da economia de mercado. Desde a obra-prima de Adam 
Smith, A Riqueza das Nac;oes, no seculo xvm, que o afastamento 
de todas as barreiras, tarifarias e nao tarifarias, ao comercio inter 
nacional, constitui a receita-chave de politica econ6mica sabre a 
qual podera ser const ruido urn mundo saudavel e pr6spero, de 
acordo com a teoria liberal de mercado. 

Todo o sistema p6s-segunda guerra mundial se baseou tam bern 
na filosofia e nos principios da liberaliza~ao do mercado nacional, 
gra~as a mecanismos de negocia~6es e acordos multilaterais, o 
charnado Acordo Geral sabre Tarifas e Comercio (GATT). Corn ini
cio em 194 7, cada sucessivo Round de comercio (Dillon, Kennedy, 
Tokyo e Uruguay Rounds) tinha por inten~ao expandir e genera
lizar o processo de liberaliza~ao dos mercados nacionais a todos os 
sectores. 0 ultimo Uruguay Round esteve fundarnentalrnente in
teressado na liberaliza~ao da agricultura, servi~os e bens audio
visuais. 

0 processo de liberaliza~ao nao decorre sern dificuldades, pro
blemas e conflitos de interesses existentes. N ormalrnente, e a 
econornia rnais forte a rnanifestar-se a favor da mais rapida, rnais 
extensa e intensiva liberaliza~ao do comercio e dos rnovirnentos de 
capitais, pessoas e servi~os. A liberaliza~ao criou o seu «inirnigo>>: 
o charnado proteccionisrno. Este proteccionisrno e considerado 
pelos adeptos da economia de rnercado como a fonte de todas as 
deficiencias econ6rnicas. No panorama do rnundo actual, caracte
rizado pela predorninancia da ideologia e cultura do mercado livre, 
ser acusado de praticar algurna forma de proteccionisrno e algo 
que todos os lideres politicos e econ6rnicos procurarn evitar. Em 
vez disso, preferern dernonstrar que a culpa e dos outros. 

A liberaliza~ao global ganhou novas recursos e urna aparente 
legitirna~ao no decurso dos ultimos vinte anos, em liga~ao com os 
desenvolvirnentos das tecnologias de transportes e corn a explosao 
de urna nova tecnologia de inforrna~ao e comunica~ao (a charnada 
<<economia do computador>> e a «civiliza~ao dos satelites>>). 0 argu
rnento e o de que mirna <<aldeia de cornunica~ao global» as bar
reiras nacionais estao a criar e a manter <<artificialrnente>> niveis 
elevados de pre~os e de custos, no interesse de produtores nao com
petitivos e ern detrirnento dos consumidores locais. Mais ainda, 
afirrna-se que deixou de ser possfvel a manuten~ao de barreiras 
tarifarias e nao tarifarias relativamente a urn nurnero crescente 
de bases tecnol6gicas e cientfficas de produtos e servi~os. 0 valor 
acrescentado gerado pela inforrna~ao nao pode ser encerrado no 
interior das rfgidas fronteiras nacionais. 
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0 debate continua em aberto. Os responsaveis pelos tratados 
do GATT reconheceram que os limites negociados e acordados 
sobre a liberaliza~ao poderao ser admitidos numa base tempora
ria. Para alem disso, nem toda a gente esta convicta de que os li
mites ao comercio livre representem urn mal em si, nem que a 
<<protec~ao» daquilo que se considera, segundo principios de
mocraticos e politicamente responsaveis, ser o interesse vital de 
urn pais, possa constituir urn objectivo menos legitimo do que o 
mercado <<livre>> concorrencial de funcionamento imperfeito e poli
ticamente imprevisivel. Como quer que seja, o movimento em 
favor da liberaliza~ao dos mercados nacionais continua a ser a 
marca dominante hoje em dia. 

Urn outro principia, inter-relacionado, constitui o segundo 
motor da actual forma de globaliza~ao; trata-se da privatizar;iio. 
Independentemente da luta radical contra o comunismo e contra 
qualquer forma de socialismo econ6mico, o caminho em direc~ao 
a privatiza~ao da economia mista nas mais modernas e avan~adas 
economias do mundo ocidental (EUA, Canada, paises escandina
vos, Alemanha, Paises Baixos, Sui~a, Belgica) tern sido largamen
te bern sucedido, desde o inicio dos anos 70. Urn a seguir ao outro, 
numerosos e importantes sectores da economia tern sido parcial 
ou inteiramente privatizados na assump~ao de que as for~as pri
vadas do mercado irao permitir uma melhor afecta~ao dos recur
sos disponiveis, garantindo a satisfa~ao dos interesses de produ
tores e consumidores. 

Os fundos e investimentos privados tern sido considerados 
como a melhor solu~ao com vista a mobiliza~ao do talento e das 
aptidoes dos individuos, em resposta as exigencias do mercado. 
Estas exigencias tern sido, e continuam a ser, encaradas como a 
mais completa expressao democratica das necessidades da socie
dade e como o melhor mecanismo de selec~ao de prioridades. 

Para poderem funcionar de forma eficiente, a privatiza~ao e a 
liberaliza~ao dos mercados nacionais, necessitam de urn terceiro 
elemento: a desregulamentar;iio. A desregulamenta~ao tornou-se 
o terceiro motor do presente processo de globaliza~ao. Tern sido re
clamado que o Estado deve ter uma reduzida participa~ao directa 
nas actividades econ6micas. Os monop6lios estatais e a interven
~ao econ6mica directa do Estado, incluindo o estabelecimento de 
normas e estandardiza~oes, tern que ser eliminados. Devem ser 
apenas as for~as de mercado a regular todo o espectro de fun~6es 
da economia nacional e internacional, ao nivel local, regional e 
global. 
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Em muitos casas, a desregulamenta~ao tern constituido uma 
fase transit6ria no caminho para a total privatiza~ao e liberali
za~ao. Noutros casas, as medidas de desregulamenta~ao tern 
andado lado a lado com formas complementares de privatiza~ao e 
liberaliza~ao. Nenhum sector e nenhuma lideran~a nacional re
sistiu a pressao combinada da privatiza~ao, desregulamenta~ao e 
liberaliza~ao. Em todos os casas e contextos, o argumento teleo-
16gico fundamental para justificar e legitimar tal pressao foi o do 
imperativo de competitividade. 

Qualquer que seja o sector considerado (em ascensao ou em 
declinio; de alta ou reduzida tecnologia; orientado pela oferta ou 
pela procura; de trabalho material ou especializa~ao intensiva) ou 
0 tamanho, for~a e grau de desenvolvimento do pais, a tese procla
mada tern sido, exclusiva e sistematicamente, a mesma: existe 
uma necessidade urgente de privatizar para que seja aumentada 
a competitividade do sector, da empresa e do pais, numa economia 
em processo de globaliza~ao; existe uma necessidade urgente de 
liberalizar todos os mercados, para tornar os sectores e empresas 
locais mais concorrenciais nos mercados globais; existe uma ne
cessidade urgente de desregulamentar sectores e mercados, para 
valorizar o processo de privatiza~ao e, par esse meio, aumentar a 
competitividade das empresas locais e da economia nacional (ou 
regional). Como essa pressao tern actuado em todos os sectores e, 
de forma crescente, na maioria dos paises do mundo (incluindo ja 
a Russia e a China), toda a gente esta a tentar ser concorrencial, 
em tudo e contra todos, numa escala global. Em tais condi~6es, o 
advento <<quasi-universal» do capitalismo concorrencial global, 
como o sistema prescrito e como o objectivo alva, nao pode consti
tuir motivo de surpresa. 
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ASPECTOS DO NOVO «MUNDO GLOBAL>> 
COMPETITIVO 

As empresas em globaliza~ao parecem situar-se entre as poucas 
organiza~oes capazes de se ajustar ao novo mundo global, mar
cado pela guerra da competi~ao tecno--econ6mica pela lideran~a. 

A em pre sa: o actor global n. o 1 

Contrariamente a internacionaliza~ao, no contexto da qual o 
Estado--Na~ao manteve o seu papel basico e predominante en
quanta espa~o de referencia e sede de poder, a globaliza~ao esta a 
alargar ainda mais o processo iniciado pela multinacionaliza~ao, 
ou seja, a emergencia da empresa <<global» como actor principal na 
economia e na sociedade. 

E crescentemente reconhecido que a empresa <<global» esta a 
tamar o lugar das autoridades publicas na direc~ao e controlo da 
economia mundial. As autoridades econ6micas nacionais detem 
urn enorme poder decis6rio em quest6es econ6micas (atraves das 
politicas monetarias, da fiscalidade, da regula~ao do comercio, das 
aquisi~6es publicas, das obras publicas , das normaliza~6es e es
tandardiza~6es). 0 seu poder foi, todavia, consideravelmente 
reduzido ao longo de vinte anos de intensivas e sistematicas me
didas de privatiza~ao, desregulamenta~ao e liberaliza~ao que, 
agindo em sentido contrario, aumentaram o poder econ6mico das 
empresas privadas e fundadas em regras e mecanismos tambem 
privados. Mais ainda, os processos de globaliza~ao contribuiram 
para a difusao da ideia de que o poder das autoridades publicas na
cionais e essencialmente urn poder negativo, isto e, uma fonte de 
obstaculos ao <<plenamente livre>> funcionamento da economia de 
mercado, tanto ao nivel internacional como global. A actua~ao do 
Estado-N a~ao tern sido apresentada como urn a fonte de constran
gimento e nao como uma oportunidade. 

A situa~ao e inteiramente diferente no que respeita a empresa 
privada. Os grandes grupos multinacionais recuperaram com su
cesso da crise de confian~a e credibilidade que os afectou nos anos 
60 e principios de 70. Sao actualmente encarados com grande 
respeito e confian~a, atraindo toda a gente. Porque? As raz6es sao 
multiplas: 
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Em primeiro lugar, as empresas demonstraram ser organiza
~oes suficientemente flexiveis para se adaptarem as condi~6es de 
mudan~a, em particular ao novo processo de globaliza~ao. 0 <<ca
minho para o global» e de longe mais facil para as empresas que 
para os governos, parlamentos, sindicatos ou universidades. Isto 
constitui o que Philippe de Woot designou por aptidao estrategica 
das empresas para a inova~ao e adapta~ao das suas atitudes e 
comportamentos face a urn contexto de mudan~a38 • 

Devido as grandes dificuldades enfrentadas por outros interve-
nientes, as empresas 
descobriram-se a si 
pr6prias como os ver
dadeiros elementos 
globais ao nivel mun
dial. 0 processo de 
m ul tinacionaliza~ao 
preparou e facilitou, de 
forma consideravel, a 
transforma~ao e adap
ta~ao das empresas. 

A segunda razao 
prende-se com o facto 
de, nas nossas socie
dades e nos ultimos 
quarenta anos, ser 
atribuida uma cres
cente importancia aos 
imperativos de cresci
mento e de produ~ao 
de quantidades sem-

CAIXA 2 

Por que razao e a empresa o n.o 1? 

• .E a unica organiza~ao que se transfor
mou, convertendo-se num actor «glo
bal». Opera ao nivel da real tomada de 
decisoes. 

• A nossa sociedade atribui a mais ele
vada prioridade a tecnologia e ao au
menta do numero de ferramentas. As 
empresas sao OS produtores dessas fer-
ramentas . 

• As empresas sao consideradas como ele
mentos chave para produzir riqueza, 
assegurar o em pre go eo bem-estar indi
vidual e colectivo. 

pre maiores de bens. Fascinados pelos notaveis progressos da tec
nologia, estabelecemos como topo das nossas prioridades a <<cultu
ra dos objectos>> . 

Assim, a cultura dominante e a determinada e moldada pela 
empresa. Enquanto produtores de objectos, infra-estruturas tec
nol6gicas e servi~os, as empresas tendem a argumentar que <<O que 
e born para a empresa e born para 0 mundo>> . 

Existe uma terceira razao para o papel central das empresas. 
Segundo a investiga~ao do antigo United Nations Centre on 
Transnational Corporations, urn ter~o do comercio mundial (isto 
e, cerca de 1,1 mil milh6es de d6lares em 1991) e constituido por 

105 



......._ 

GRUPO DE LISBOA 

transac~oes intra-empresas. Consequentemente, as estatisticas 
mundiais de comercio tradicionais, e baseadas apenas em fluxos 
comerciais entre paises, perderam a sua adequa~ao e fiabilidade. 
0 novo «mundo global» tambem e isto. A tradicional teoria do 
comercio internacional, baseada nas vantagens comparativas dos 
paises, esta a perder os seus fundamentos e fiabilidade. 0 mesmo 
se a plica a avalia~ao da competitividade internacional dos paises, 
assente em diferen~as de desempenho comercial. Pensar a econo
mia mundial como urn sistema de livres trocas de fluxos esta a 
tornar-se irrealista: as transac~oes entre empresas e suas filiais 
respondem a uma 16gica completamente diferente da 16gica do in
tercambio. 

Finalmente, a quarta razao resulta do facto de a maioria dos 
factores e processos que determinam o desenvolvimento econ6-
mico dum pais, como seja o nivel de emprego, operarem cada vez 
mais numa escala que torna os governos e institui~oes nacionais 
incapazes de os controlar. As redes globais de empresas multina
cionais sao as unicas, ou pelo menos sao consideradas como tal, a 
poder controlar esses factores e processos, tornando- se por essa 
via no elemento de competitividade do qual o bem-estar econ6-
mico e social do pais esta crescentemente dependente. De acordo 
~om tudo isto, foi estabelecida uma nova alian~a entre a empresa 
eo Estado39• 

A nova alian~a entre a empresa e o Estado 

As novas rela~oes entre a empresa e o Estado, entre o poder 
econ6mico e o poder politico, constituem simultaneamente causa 
e efeito dos processos de globaliza~ao e representam uma das 
formas mais significativas de desenvolvimento nas sociedades 
contemporaneas. 

A primeira vista, estas novas rela~oes parecem surgir de duas 
formas. Em primeiro lugar, asdecisoes mais importantes relati
vas a afecta~ao dos recursos econ6micos e tecnol6gicos (aqueles 
que modificam o presentee projectam o futuro), e relativas aos va
rios paises e regioes do mundo, sao tomadas fundamentalmente 
pelas grandes companhias globais (Olivetti, Alcatel, IBM, Mitsu
bishi, Nestle, Thomson, Siemens, BP, BASF, Monsanto, Ericsson, 
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North Telecom, Nissan, Societe Generale, etc.). Especialmente 
nos ultimos anos, em que se seguiram exemplos de reestrutura~ao 
industrial e em que as licita~oes de takeover- mesmo as gigan
tescas (superiores a 24 mil milhoes de d6lares)- continuaram a 
0 cupar os cabe~alhos e a constituir urn dos acontecimentos mais 
cobertos pelos media, parece que as empresas estao a moldar o 
mundo como bern entendem (atraves de sistemas que envolvem 
telecomunica~oes, distribui~ao em larga escala, neg6cios agri
colas, fabricantes de autom6veis, companhias de seguros, etc.). 
Deve real~ar-se, de passagem, que este dominio empresarial se 
estende a campos que, anteriormente, escapavam a influencia do 
mundo dos neg6cios, como e o caso das universidades. 

Em segundo lugar, o Estado parece desempenhar uma fun~ao 
tenue, secundaria e de retrocesso, quando comparada como papel 
representado pela empresa. Os Estados parecem reagir, em vez de 
se anteciparem, e acompanham em vez de liderarem. 

Nenhum dos dois pontos atras referidos fazjusti~a plena a rea
lidade que se apresenta, de facto, muito mais complexa e subtil. A 
nova realidade nao e apreensivel a este nivel. A questao nao sere
sume ao facto de as empresas comandarem as opera~oes, com os 
Estados a limitar-se a «seguir o lider>> e agindo como escrivaes de 
tribunal, registando as decisoes tomadas por outros. 0 novo 
fen6meno e que, devido entre outros factores a globali
za~ao, os Estados e as empresas entraram numa nova 
dinamica de alian~a. 0 Estado nao esta a ser comandado; ele 
permanece activo- na verdade, cada vez mais activo na cena tec
nol6gica e econ6mica mundial. Todavia, tambem nao actua como 
urn lider. 

N urn estranho sentido, a empresa esta em vias de tornar
-se a organiza~ao «reguladora>> da economia mundial, com 
o apoio dos Estados «locais>>, que pod em ser tao pequenos como 
a Dinamarca ou tao grandes como os EUA. Segundo esta perspec
tiva, o Estado actua como «cumplice intencional» consciente do 
seu papel- nao existe qualquer conspira~ao contra o Estado. Ao 
compreender que, no quadro das dinamicas de globaliza~ao econ6-
mica, o seu papel esta condenado a mudar radicalmente a longo 
prazo, o Estado tern vindo actualmente a assumir, como sua 
fun~ao hist6rica, a tarefa de assegurar que os <<seus>> elementos es
trategicos, isto e, as multinacionais <<locaiS>> (as unicas preparadas 
e <<armadas>> para actuar na economia mundial) possam ser bern 
sucedidas ao par em pratica a globaliza~ao da economia <<na
cional>>. 0 argumento subjacente e o seguinte: o sucesso das 
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empresas nacionais, na cena mundial, constitui urn pre-requisito 
para a conquista e preserva~ao da autonomia tecnol6gica e econ6-
mica do pais. 

Esta 16gica reflecte toda uma serie de condi~oes e for~as 
objectivas expressas pelos seguintes factores: 

• crescente integra~ao entre tecnologias (processamento 
de dados e telecomunica~oes, microelectr6nica, materiais 
compostos e tecnologias 6pticas) e sectores (agricultura, 
quimica e energia, processamento remota de dados e 
mass-media). Isto obriga as empresas a procurar manei
ras de «cobrir», directa ou indirectamente, todos os secto
res que se afiguram como provaveis para afectar o futuro 
desenvolvimento da sua area especifica de actividade. 
Deste ponto de vista, devido ao considenivel papel do 
Estado na economia, uma alian~a com o Estado em varios 
paises «importantes>> pode assegurar a necessaria cober
tura de todos os sectores; 

• o custo crescente de I&D. Sao precisos mais de 3 mil mi
lhoes de d6lares para projectar e desenvolver uma nova 
gera~ao de Boeings 747; o desenvolvimento dum sistema 
de conversao de telefones digitais custa tambem cerca de 
3 mil milhoes de d6lares; inventar e desenvolver urn a sim
ples enzima industrial custa qualquer coisa como 100 
milhoes de d6lares. Veja-se a Figura 9, relativa aos 
custos de I&D para a concep~ao de uma memoria DRAM. 
Estes custos crescentes, face a urn cenario de incertezas, 
obrigam as empresas a procurar ajuda de outras empre
sas (frequentemente estrangeiras) e do Estado; 

• ciclos de vida dos produtos mais curtos (seis a oito meses 
no comercio de vestuario, dais ou tres anos na automa~ao 
e processamento de dados). Isto exige elevadas taxas de 
amortiza~ao e mercados muito vastos. Consequentemente, 
o acesso a varios contratos publicos converte-se no prin
cipal objectivo estrategico. 

Existe uma relativa escassez de pessoal altamente qualificado 
nos paises industrializados mais avan~ados. Isto for~a as empre
sas a procurar aquila que necessitam em qualquer sitio onde 
possam encontra-lo e obriga o Estado a investir em programas de 
I&D e em universidades, no sentido de garantir a forma~ao avan
~ada exigida pelas empresas. 
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FIGURA 9 

Custos de I&D das memorias DRAM, 
em milhoes de dolares 

Custos (em milh6es de d61ares) 
da pesquisa necessaria 
para actualizar as mem6rias DRAM 
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Fonte: Le Temps des Affaires, Genebra, n.2 48, Outubro de 1992 

I 

Nesta situa~ao, as empresas veem-se obrigadas a procurar 
alian~as exteriores e a entrar em acordos de coopera~ao proxima 
e sistematica com outras empresas, mesmo rivais, numa vasta 
gama de sectores e nos mais variados paises. A explosao dos 
acordos de coopera~ao em todos os sectores econ6micos, parti
cularmente nos sectores de alta tecnologia (microelectr6nica, ro
b6tica, telecomunica~oes, industria aerospacial, biotecnologia), 
aos quais ja nos referimos anteriormente, testemunha uma nova 
forma de comportamento empresarial: a coopera~ao entre 
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empresas torna-se urn instrumento para manter, ou criar, 
a capacidade de competir na economia mundial. 

Os neg6cios incrementam a sua performance e a sua competiti
vidade quando se integram num processo cumulativo de desenvol
vimento no qual funcionam, simultaneamente, como for9a motriz 
(o sujeito) e como resultado (o objecto). Este processo e mais forte 
que os neg6cios isolados, uma vez que inclui os enquadramentos 
comerciais, tecnol6gicos e politicos, que tern influencia decisiva 
nas hip6teses de sucesso de urn neg6cio. Contudo, o processo tam
berne em si mesmo fortemente influenciado pelos neg6cios que, ao 
medirem oportunidades e ao ajustarem constantemente os seus 
premios de competitividade atraves de iniciativas estrategicas, 
constituem uma for9a basica e frequentemente inovadora. 

Urn tal processo e gerador de competitividade. Para gran
des neg6cios baseia-se nos seguintes elementos: 

• perspectivas de longo prazo e oportunidades suficien
temente grandes, para justificar o risco envolvido pelos 
novos desenvolvimentos tecnol6gicos e pelos investimen
tos de larga escala; estas perspectivas podem ser catali
zadas por mercados abertos alargados, pela procura cres
cente e por certos projectos publicos, tambem de larga 
escala; 

• a cria9ao de capacidades estrategicas suficientes para 
possibilitar a sua actua9ao a escala global nos sectores 
chave; 

• a conquista de vantagens competitivas a escala inter
nacional, originadas a partir da capacidade estrategica 
acrescida; 

• rentabilidade suficiente para cobrir os custos de desen
volvimento e internacionaliza9ao, bern como os riscos ine
rentes a tais estrategias. 

Observa-se, assim, que as mesmas empresas estao envolvidas 
em varias redes de coopera9ao e em alian9as com variados parcei
ros que, em ultima analise, estao todos unidos a volta de urn aglo
merado de tecnologias, produtos e mercados40. 0 padrao global 
emergente e 0 de uma serie de estruturas oligopolisticas 
mundiais criando o perigo de mercados cartelizados. 

As principais caracteristicas e estruturas de urn largo numero 
de empresas e sectores industriais esta em processo de profunda 
transforma9ao. Por exemplo, em 1980, ha treze anos atras, treze 
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companhias partilhavam 80% das vendas realizadas no sector de 
pneumaticos. Em 1990, apenas seis companhias produziam 85% 
do total de produ9ao, e muitos peritos pressentem que, por volta 
do ano 2000, poderao existir apenas tres ou quatro grandes empre
sas dominando a industria mundial de pneumaticos, talvez sob a 
forma de cartel41 . 

Com vista a globaliza9ao efectiva, as empresas sao tambem 
levadas a procurar retirar o maximo beneficia do apoio directo e in
directo do <<Seu proprio Estado». Isto pode na actualidade signifi
car 0 apoio de varios Estados, devido a localiza9aO das empresas 
em mais do que urn paise ao papel que desempenham nas econo
mias nacionais desses varios paises. 

Assim, apesar da sua atitude ret6rica geral, ao reclamarem por 
<<rnenos Estado e mais mercado», as empresas esperam que o 
Estado as proteja na <<retaguarda>> (isto e, que o Estado assegure 
mercados para os seus produtos) e tambem na <<vanguarda>> (isto 
e, que lhes garanta urn lugar no desenvolvimento de novos produ
tos). De facto, as empresas exigem quatro tipos de apoio e 
servi~os por parte do Estado, designadamente: 

• cobertura dos custos de <<infra-estruturas>> basicas (finan
ciamento de pesquisa basica e de alto risco; financiamento 
de universidades e de sistemas de forma9ao vocacional; 
promo9ao e financiamento de mecanismos de difusao de 
informa9ao tecnica e cientifica e de transferencias tecno
l6gicas); 

• estabelecimento de incentivos fiscais, necessarios para o 
investimento industrial em I&D e para a inova9ao tecno
l6gica; 

• garantia de que as empresas de urn dado pais (empresas 
<<nacionais>>) devem ter uma base industrial suficiente
mente estavel, atraves do acesso privilegiado ao mercado 
interno, via contratos publicos (defesa, telecomunica96es, 
saude, transportes, educa9ao, servi9os sociais). Os con
tratos publicos, particularmente em sectores estrategicos 
de alta tecnologia (defesa, telecomunica96es, processa
mento de dados), desempenham tam bern uma dupla e im
portante fun9ao: a de financiamento e aquisi9ao, pelas 
empresas, de urn certo grau de competencia cientifica e 
tecnica basica; e a de protec9ao de determinado sector do 
mercado interno do qual as empresas <<locais>> possam 
depender; 
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• estabelecimento dos necessarios apoios e da assistencia 
(regulamentar, comercial, diplomatica, politica) as em. 
presas locais nas suas actividades e na sua luta pela so. 
brevivencia nos mercados internacionais. 

As empresas tambem solicitam ao Estado legisla~ao e politicas 
favoraveis a sua liberdade de ac~ao (em particular no campo dare
gulamenta~ao do trabalho). Em troca deste apoio e destes ser
vi~os, as empresas garantem ao Estado que continuarao ou que se 
tornarao competitivas nos mercados mundiais e, gra~as a sua tec
nologia valorizada, comprometem-se a contribuir para a indepen
dencia tecnologica da na~ao, a produzir e fornecer riqueza ao pais 
e, deste modo, a ajudar a cria~ao de emprego. 

Por seu turno, o Estado tern urn interesse directo, imediato e 
objectivo em apoiar as empresas «locais». De facto, uma vez que a 
independencia e o bem-estar economico nacionais dependem, de 
forma crescente, da superioridade e comercializa~ao de tecnologia 
avan~ada (robotica, instrumenta~ao altamente sofisticada, mi
crocomputa~ao, supercomputadores, tecnologias biologicas), o 
Estado estacada vez mais dependente da capacidade de inova~ao 
tecnologica e do controlo de mercados mundiais, garantidos pelas 
empresas. A sua legitimidade politica e social, baseada na sua 
capacidade de assegurar o continuo desenvolvimento sociecono
mico nacional, esta pasta em questao. Por tudo isto, o Estado tern 
todo o interesse numa interven~ao de apoio as suas «proprias» ern
presas «nacionais>>. Esta interven~ao consubstancia-se na fixa~ao 
e prossecu~ao de politicas tecnologicas, industriais e comerciais, 
cujos contornos variam de pais para pais, mas que, no quadro da 
OCDE, obedecem a uma mesma logica e sao inspirados por urn 
mesmo principia: mobilizar os recursos «nacionais>> disponiveis no 
sentido do sucesso comercial de curta e media prazo das empresas 
«nacionais>> (pequenas e medias empresas e grandes companhias 
multinacionais) nos mercados «mundiais>>, e particularmente do 
sucesso das empresas melhores, mais fortes e ganhadoras. 

Nestes termos, todos os Estados estao a adoptar a mesma estra
tegia: atraves de programas nacionais de I&D e da participa~ao 
em programas publicos internacionais, atraves de redu~oes fis 
cais, de medidas comerciais, etc., os Estados procedem a uma 
transferencia mas siva de recursos publicos colectivos para 
empresas privadas, acima de tudo multinacionais, para 
garantir a sua competitividade na chamada «luta pela sobre
vivencia>> a nivel mundial. 
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Ao faze-lo, todos os Estados esperam assegurar as condi~oes 
necessarias ao desenvolvimento economico do paise, desse modo, 
proteger as bases da sua legitimidade. Por outras palavras, os 
:gst;ados tendem a manter a sua fun~ao social propria, 
w e diante a delega~ao de facto nas empresas da tarefa de 
g~antir o desenvolvimento socioeconomico do pais. 

E esta a natureza da nova alian~a: as empresas precisam dos 
E~tados «locais>> (nacionais) para enfrentarem a globaliza~ao e 
para elas proprias se globalizarem. Os Estados <<locais>> necessi
taJil de empresas globais para assegurar a continuidade da sua le
gitima~ao e perpetua~ao enquanto entidades sociais e politicas 
«locais>>. Desta forma, as empresas adquirem, gradualmente, 
uJ1la legitimidade historica e urn papel social que se apro
ximarn, ern rnuitos aspectos, da legitirnidade e do papel 
proprios do Estado. 

C omo resultado, verifica-se uma crescente separa~ao, a esca
la mundial, entre poder politico e poder economico. 

Q uanta mais globalizada se torna uma empresa, mais provavel 
e a perda da sua identidade, no meio de urn emaranhado de com
panhias, alian~as e mercados. Neste processo, o objectivo de man
ter e expandir o seu proprio poder de decisao e a sua capacidade 
de controlar a afecta~ao dos recursos materiais e nao materiais do 
pla neta, aos quais a empresa pode e espera ter acesso, converteu
-se no unico objectivo verdadeiro, realista e atingivel. Contudo, a 
em presa tern consciencia de que ao cingir-se apenas a este objec
tivt:> acabara, mais tarde ou mais cedo, por ser varrida do mapa 
ecll)nomico por empresas mais fortes, aliadas a Estados tambem 
ele:s mais fortes. Assim, a empresa tern que conseguir uma legiti
minade social «hist6rica» no plano da sociedade local (do pais) e no 
pla no da sociedade mundial. A alian~a com o Estado possibilita 
es1ta legitima~ao. Atraves desta alian~a a empresa pode reivindi
car que o Estado lhe confiou a missao de promover e defender o 
bem -estar social e economico da sociedade «local», atraves da ga
ramtia do seu sucesso industrial e comercial no panorama mundial 
reivindica~ao esta que o Estado nao pode negar. 

N o que diz respeito a sociedade «global», a empresa pretende 
UllD.a especie de legitimidade historica, baseada no facto de se ter 
to~:nado ela propria globalizada. Esta pretensao esta implicita ao 
ap.lresentar-se como a unica organiza~ao capaz de assegurar a 
gel!;tao optima dos recursos materiais e nao materiais disponiveis 
UQ. mundo. 

E~.,·orc~ia & G!.!stilo 2X - X 
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Assim, na realidade, a empresa privatiza (e internacionaliza 
segundo os seus objectivos) o papel do Estado. Fa-lo repetidamen
te em todos os paises on de esta activa e pode reclamar formar uma 
parte integrante do paise ser urn factor determinante para o bem
-estar econ6mico e social. Similarmente - na falta de um 
governo publico mundial- a empresa privatiza, de modo 
crescente, a fun~ao de organiza~ao e regula~ao da econo
mia mundial. 

«Triadiza~ao» 

A privatiza~ao da fun~ao de organizar e regular a economia 
mundial nao e incompativel com outra caracteristica chave do pre
sente processo de globaliza~ao. 

A globaliza~ao actual e uma globaliza~ao truncada. A triadiza
~ao constitui uma defini~ao mais adequada a presente situa~ao42 • 

Por «triadiza~ao» entende-se o facto de a integra~ao tecnol6-
gica, econ6mica e sociocultural, entre as tres regioes mais desen
volvidas do mundo (Japao e novas paises industrializados do Su
deste Asiatica, Europa Ocidental e America do Norte), ser uma 
tendencia mais difundida, intensiva e significativa do que a 
tendencia para a «integra~ao>> entre essas tres regioes e os paises 
mais pobres e menos desenvolvidos, ou do que a tendencia para a 
«integra~aO>> destes ultimos entre si. 

A «triadiza~ao>> esta tambem na cabe~a das pessoas. Para os 
japoneses, norte-americanos e europeus, o mundo que conta e 
o seu mundo, no qual esta centrado o poder cientifico, o potencial 
e supremacia tecnol6gicos, a hegemonia militar, a riqueza econ6-
mica, o poder cultural e, em consequencia, a superioridade de con
di~oes e a capacidade para regular a economia e a sociedade 
mundiais e para projectar os seus futuros. 

0 fen6meno da «triadiza~aO>> e demonstrado pelos padroes geo
graficos das alian~as interempresas. 

Dos 4200 acordos de coopera~ao estrategica entre empresas, 
assinados no periodo de 1980-1989, 92% foram estabelecidos en
tre empresas do J apao, Europa Ocidental e America do Norte 
(Quadro 7, col. 3). 
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QUADRO 7 

Distribui~ao das alian~as tecnologicas estrategicas 
entre empresas, por areas tecnologicas 

e grupos de paises -1980-1989 

Areas tecnol6gicas N2 %para %para %para %para Outros 

de Alian~as os pafses Trfade Trfade +NPI Trfade +parses 

desenvolvidos em 
flesenvolviment 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Biotecnologias 846 99,1 94,1 0,4 0.1 0,5 

Novas materiais 430 96,5 93,5 2.3 1,2 

Computadores 199 98,0 96,0 1.5 0,5 -

Automagao Industrial 281 96,1 95,0 2.1 1,8 -

Microelectr6nica 387 95,9 95,1 3.6 - 0,5 

Software 346 99,1 96,2 0.6 0.3 -

T elecomunicag6es 368 97,5 92,1 1,6 0,3 0,5 

Outras comunicag6es 148 93,3 92,6 5,4 0,7 0,7 

Maquinas automaticas 205 84,9 82,9 9,8 5,4 -

Aviagao 228 96,9 94,3 0,9 1,3 0,9 

Qufmicas 410 87,6 80,0 3,9 7,1 1,5 

Alimentagao e bebidas 42 90,5 76,2 9,5 - -

Maquinas electricas 141 96,5 92,2 1,4 2.1 -

Maqus./lnstrumentos 95 100,0 100,0 - - -
Outros . 66 90,9 77,3 1,5 4,5 3,0 

Total 4192 95,7 91,9 2.3 1,5 0,5 

Fonte: FREEMAN Chris and HAGEDOORN John, GlobalisationofTechnology, 
Programa FAST C:C.E., Junho de 1992 
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As estatisticas disponiveis sobre investimentos directos es
trangeiros mostram tambem que, nos ultimos dez anos, o Japao, 
os EUA e a Europa Ocidental investiram cada vez mais entre si. 

A «triadiza~aO>> do investimento directo estrangeiro e resultado 
de fluxos de investimento que criaram uma situa~ao econ6mica in
ternacional fundamentalmente diferente da dos anos 60 e 70. Ate 
ao come~o da decada de 80, os paises em vias de desenvolvimento 
tinham urn papel a desempenhar, ainda que limitado, enquanto 
areas de origem e destino dos fluxos. Durante os anos 80, a Triade 
contabilizou cerca de 4/ 5 dos fluxos internacionais de capital! A par
te dos paises em desenvolvimento caiu de 25% em 70, para 19%, 
apesar da taxa de 30% de crescimento anual do investimento di
recto estrangeiro e da CJ''1;lase duplica~ao da media anual de fluxos 
dirigidos aos paises em desenvolvimento, entre 1980-1984 e 
1985-198943 · 

Apesar de nao ser de e~luir a hip6tese de os fluxos de investi
mentos directos estrangeiros, destinados a America Latina, Asia 
(para alem dos novas paise~ industrializados), ou mesmo Africa, 
poderem aumentar de novo ho futuro, e previsivel que se mante
nha a tendencia para uma preferencia dirigida as regioes da 
Triad e. 

Esta mesma tendencia aplica-se as outras duas componentes 
dos fluxos de capital, designadamente os fluxos monetarios e fi
nanceiros (mostramos o processo de triadiza~ao nos Graficos 3 e 4) 
e os investimentos de carteira ou outros tipos de transac~oes 
financeiras. Os paises <<triadicos» estao a interagir e a integrar-se, 
de forma crescente. 

<<Desarticula~ao» 

Se o objectivo e a vit6ria, apenas alguns poderao sair vencedo
res. Os vencidos serao excluidos e abandonados na sua exclusao. 
Os vencedores permanecerao juntos e cada vez mais integrados 
entre si. A necessidade de manter ou restabelecer liga~6es entre 
os excluidos e os integrados ve a sua importancia diminuir em am
bos os lados. Assim, surge uma nova divisao do mundo, coinci
dindo com a emergencia da globaliza~ao. A desarticula~ao traduz 
o processo atraves do qual, no mundo actual, alguns paises e 
regioes estao gradualmente a perder as suas conexoes com as 
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regioes e paises mais desenvolvidos. Em vez de participarem no 
processo de crescentes interliga~6es e integra~6es que constroem 
0 novo <<mundo global», caminham na dire<;~ao oposta. Esta desar
ticula~ao afecta quase ~odos os paises de Mrica, a maior parte da 
America Latina e da Asia (com excep~ao dos paises do Sudeste 
Asiatica), bern como parte da antiga Uniao Sovietica e da Europa 
de Leste. 

Os dados disponiveis sao bastante elucidativos. Em 1980, a 
fatia dos paises mais pobres no comercio mundial de bens manu
facturados era de 7,9% de exporta~oes e de 9% de importa~oes. Dez 
anos depois, estes valores baixaram para 1,4% e 4,9%, respectiva
mente (Quadro 8). Inversamente, a percentagem das tres regioes 
da Triade cresceu de 54,8% para 64% de exporta~6es e de 59,5% 
para 63,8% de importa~oes, tudo isto a nivel mundial. 

I 

QUADRO 8 

Participa~ao relativa dos diferentes grupos de paises, 
no comercio mundial de hens manufacturados 

Exporta~ao lmporta~ao 

Mundo industriaizado (24 pafses) 1980 1990 1980 1990 

62.9 72,4 67,9 72,1 

dos quais: G7 45,2 51,8 48,2 51,9 

Trfade 54,8 64,0 59,5 63,8 

Outros paises industrializados 8,1 8,5 8,4 8,3 

Mundo em desenvolvimento (148 paises) 37,1 27,6 32,1 27,9 

dos quais grupo "estrelas" (11 pafses) 7,3 14,6 8,8 13,5 

Grupo 4: 20 paises 7,8 6,2 7,0 5,8 

Grupo 3: 7 paises 11,3 3,9 4,8 2,1 

Grupo 2: 8 paises 2.8 1,5 2,5 1,6 

Grupo 1: Os exclufdos (1 02 pafses) 7,9 1,4 9 4,9 

Total 100 100 100 100 

Fonte: FAST, U. Muldur, 1993 
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Outros dados adicionais: em 1970 as trocas intracontinentais 
na America do Norte, Europa Ocidental e Asia/Pacifica represen
tavam 21,4% do comercio mundial de hens. Se acrescentarmos a 
este valor as trocas intercontinentais entre as tres regioes (39 ,4% ), 
verifica-se que estas tres areas eram responsaveis , em 1970, por 
60,8% do comercio mundial (Figura 10). 

F IGURA 10 

Participa~ao dos fluxos comerciais regionais 
no total do comercio mundial de bens manufacturados 

(em percentagem do total de comercio mundial) 
1970 e 1990 

America do Norte s.t 

America Latina 
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Fonte: MULDUR U gur, Les formes et les indicateurs de la globalisation, FAST, 
Comissao das Comunidades Europeias, Bruxelas, 1993, 220 paginas. 

Em 1990 as ttocas intracontinentais entre cada regiao eram de 
48,7% e as trocas intercontinentais, entre as tres regioes, repre
sentavam 24,9%. Em conjunto, as trocas destas tres regioes do 
mundo totalizavam 73,6% do comercio mundial, sendo os restan
tes 26,4% repartidos entre a Russia e Europa Central, o Media 
Oriente, a Africa e a America Latina. 

Vale a pena sublinhar a alta ~axa de crescimento das trocas in
tracontinentais respeitantes a Asia/Pacifica e Europa Ocidental, 
que aumentaram de 6 ,3% para 10,2% e de 27,1% para 33,4%, res
:eectivamente. Em contraste, a participa~ao intercontinental da 
Africa e Media Oriente caiu de 14,1% em 1970, para 9,9% em 1990, 
a participa~ao da America Latina baixou tam hem de 7,8% para 
6,1 %, e ados paises do antigo bloco comunista de 7,3% para 4,1 %. 

Por outras palavras, a economia mundial tem-se caracteri
zado, pelo menos nos ultimos vinte anos, pela gradual redur;ao das 
trocas entre os paises ricos e de desenvolvimento acelerado da 
America do Norte, Europa Ocidental e Asia do Pacifico eo resto do 
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mundo, particularmente a Africa. Se extrapolarmos esta tenden
cia para os pr6ximos vinte anos, a participa~ao da Africa, Media 
Oriente, America Latina, Russia e Europa Centrale de Leste, que 
era de 39,2% do comercio mundial em 1970, e de 26,4% em 1990 

' sera reduzida para 5% no ana 2020. 
Isto significa a desarticulac;iio, ou seja, uma nova divisao do 

mundo entre o crescentemente integrado mundo «globah> e os cres
centemente exclufdos fragmentos do mundo. 
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Uma referencia as duas linhas de orienta~ao e feita por PREEL Bernard, L'Eu
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zembro de 1992), Reshaping the world Economy Map, Toward Global Revita
lisation of the Market Econmy, Publications of the Club Foundation for Glo
bal Studies, T6quio, 1993, pp. 13-14. 

ZHANG Zhangli e YuAM Enezhen <<The Development of Chinese Private Eco
nomy and its limitative••, Shangai Academy of Social Papers, Xangai, 1992. 
V. tambem WoRTHY FordS. <<When Capitalism Thrives in China••, Fortune, 9 
de Mar~o de 1992; KuEH Y.Y.<<Foreign Investment and Economic Change in 
China>>, The China Quarterly, Setembro 1992; e LEW Roland <<Les Espoirs du 
Capitalisme en Chine>•, Le Monde Diplomatique, Paris, Abril 1993. 

V. reportagens especiais sobre a China, <<Beijing Rising••,Newsweek, 18 de Fe
vereiro de 1993, e <<The Pains of Growth>>, Newsweek, 10 de Junho de 1993. 

E interessante recordar que o J apao foi o primeiro pais cujo governo elaborou, 
e tornou publico, em 1972, urn plano detalhado para a transforma~ao do pais 
de uma sociedade industrial para uma <<sociedade de informa~iio>>. V. Plan for 
Information Society: A National Goal Towards Year 2000, Japan Computer 
Usage Development Institute, T6quio, 1972. 

Uma interessante descri~ao, a partir do ponto de vistajapones, de como o Ja
pao esta a ten tar gerir o processo de aprendizagem do seu novo papel, no con
texto do desenvolvimento do Sui e Sudeste Asiatico, e apresentada pelo Ins
titute for Economic Planning for Peace (T6quio), Economic Development and 
Regional Integration in Asian Regions. Current status Analysis and Scenarios 
for Regional Cooperation, relat6rio para o Programa FAST, Comissao das 
Comunidades Europeias, Bruxelas, Maio 1992. 

Japan Centre for Economic Research, The Coming Multipolar Economy. The 
world and Japan in 2010, T6quio, Maio 1992. 

V. The Economic Planning Agency Government of Japan, Report by the Year 
2010 Committee, Planning Bureau, T6quio, 1991, e Japan Economic Resea
rch Institute, Towards aNew Global Design, T6quio, 1992; Network Institute 
for Research Advancement, Japan, Towards the 21st. Century, T6quio, 1981. 

Relativamente a perda de lideran~a tecnol6gica, v. EATON William <<US 
Closing its Edge in 10 of 11 High-tech Fields», Los Angeles Times, 18 de 
Novembro de 1992. 

121 



I....._ 

GRUPO DE L!SBOA 

10 LA TOUCHE Daniel, The New Continentalism. Prospects for Regional Integra
tion in North America. Urn relat6rio para o FAST, Comissao das Comunida
des Europeias, Bruxelas, Janeiro 1992. 

11 Ibidem. 

12 V. seccao <<Une societe qui souffre et qui doute>•, «Etats-Unis. Fin de Siecle>>, 
Maniere de Voire, n.0 16, editado por Le Monde Diplomatique, Paris, Outubro 
1992, pp. 58 a 79. 

13 Estes e muitos outros aspectos da <<problematica» europeia e das perspectivas 
de futuro sao discutidas em Europrospective II, Toward a New Social and 
Economic Development in Europe, Presse Universitaire de Namour, Belgica, 
1993. 

14 Sobre a recente evolucao e projectos para urn mundo arabe, ver RIZK Charles, 
Les Arabes ou l'histoire a contresens, Albin Michel, Paris, 1992, e NODINOT 
Jean-Francois, Vingt--et-un Etats pour une Nation Arabe? Maisonneuve et la 
Rose, Paris, 1992. 

15 GRESH Alan, <<Les Republiques d'Asie Centrale s'engagent sur des Chemins 
Divergents», Le Monde Diplomatique, Paris, Dezembro 1992. 

16 Cf. ZINS Max Jean, <<Le Modele Indien balaye par le vent de l'Ouest», LeMan
de Diplomatique, Paris, Dezembro 1992. 

17 Uma interessante analise da ltalia e a apresentada por PuTNAM Robert D., 
Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, Princeton Uni
versity Press, Nova Jersia, 1993. 

18 Uma profunda discussao sobre as mudancas em curso por LELLOUCHE Pier
re, Le Nouveau Monde. De l'ordre de Yalta au desordre des Nations, Grasset, 
Paris, 1992. 

19 AA. Vv., The Social and Economic Impact of New Tecnology, Society and Tech
nology Towards the Future, 2 vols., FAST, Comissao das Comunidades Euro
peias, Bruxelas, 1991. 

2° Cf. Biotechnology Economic and Wider Impacts, OCDE, Paris, 1989; SASSON 
Albert e COSTARIN Vivien, Biotechnologies in Perspective, UNESCO, Paris, 
1991. 

21 Sobre estas quest6es v. STOA, Bioethics in Europe, Scientific and Technolo
gical Options Assessement, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 1992; e Bio
technologia y Sociedad. Perception y Actitudes Publicas, MOPT, Madrid, 
1992. 

22 V., em particular, as conclusoes do estudo de casos em <<Risk Perception in So
ciety and the role of public information. The example of genetic engeneering» 

122 

' 

L!MITES A COMPETI(;AO 

in Technology and Democracy, the 3rd. European Congress of Technology As
sessment, Copenhaga, 4-7 de Novembro de 1992, editado pelo Danish Board 
of Technology, 1993. 

23 Energy 2000, Comissao das Comunidades Europeias, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1986, e Energy in Europe. A view to the Future, Comissao 
das Comunidades Europeias, Luxemburgo, 1992. 

24 GoLDENBERG J ., JoHANSSON T. B., REDDY A. K. M., WILLIAM R. H., RosENSTIEHL 
F., Energy for a Sustainable World, World Ressouces Institute, 1987. 

25 BJORN-ANDERSEN, et al, Information Society for Richer, for Poorer, North
-Holland Publishing Co., Amsterdao, 1982. 

26 V. <<L'Ordinateur, l'homme et !'organisation», tema especial de Technologies 
de ['Information et Societe, vol. 3, n.0 2-3, Presses Universitaires du Quebec, 
1991. E uma importante discus sao base ada num estudo de casos, cf. ERIKSSON 
Inger V., KrTCHENHAM Barbara, TIJDENS Kea G., Women, Work and Compu
terization, North-Holland, Amsterdao, 1991. 

27 AA. Vv., The Social and Economic Impactes of New Technology (op. cit.), e 
NORTHCOTT Jim com WALLING Annette, The Impact of microelectronics, Policy 
Studies Institute, Londres, 1988. 

28 Uma interessante analise, centrada no caso japones, e apresentada por 
FRANS MAN Martin, Information Technology in Japan, Cambridge University 
Press, 1990. V. tambem CASTELLS Manuel, The Informational City, Informa
tion Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process, 
Blackwell, Reino Unido, 1989, e NIOSI George (ed.), Technology and National 
Competitiveness, McGill Queens University Press, Montreal, Londres, Bu
falo, 1991. 

29 V. AA. Vv. The Information Society: Evolving Landscapes, Springer Verlag, 
Nova Iorque, 1990; BERLEUR Jacques, et al, Evaluation Sociale des Nouvelles 
Technologies de L'Information et de la Communication, Presse Universitaire 
de Namur, Belgica, 1990; BERLEURJacques e DRUMM John (ed.),Information 
Technology Assessment, IFIP, North-Holland, Amsterdao, 1991, e PETRELLA 
Riccardo <<Information. and Communication Technology: Achievements and 
Prospects», in BERLEUR Jacques, BEARDON C. & LAUFERR (eds.), Facing the 
Challenge of Risk and Vulnerability in an Information Society, IFIP, Elsevier 
Science Publishers B. V., Amsterdao, 1993. 

3° Cf. HuNTINGTON Samuel P . <<The Clash of Civilisations?» in Foreign Affaires, 
vol. 72 , n.0 3, Verao de 1993, pp. 22 a 49. 

31 Ibidem, p. 25. 

32 Ibidem, p. 29. 

123 



GRVPO DE LISBOA 

33 V. LEWIS Bernard, <<The Roots of Muslim Rage>>, Times, 15 de Junho de 1992, 

pp.24-28 

3 4 HUNTINGTON Samuel P ., op. cit., p. 39. 

35 MAHBUBAN Kishore, «The West and the Rest>>, The National Interest, Verao 

de 1992, pp. 3-13. 

36 Ibidem. 

37 BARBER Benjamin R., «Djihad vs McWorld. Globalisation, Tribalisms and De· 
mocracy>>, in The Atlantic, Mar~o 1992. 

38 De WooT Philippe com DESCLEE Xavier, Le Management Strategique de: 
Groupes Industrieles, Economica, Paris, 1984. 

39 Sobre a nova alian~a consultar PETRELLA Riccardo «La mondialisation d 
l'economie: une hypothese prospective>>, op. cit., e McGREW A. e LEWIS Pau 
et al, Globalisation and the Nation State (op. cit.). 

40 De WooT Philippe, High Technology Europe- Strategic Issues for Globe 
Competitiveness, Basil Blackwell, Oxford, 1990. 

41 V. Financial Times, 15 de Dezembro de 1988. 

42 0 primeiro a utilizar o termo «Triade>> foi OHMAE K. in Triad Power: The C 
ming Shape of Global Competition, Nova Iorque, Free Press, 1985. 

43 UNCTAD, World Investment Report, 1991 (op. cit.). 

124 


