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A questao regional no Brasil tern uma hist6ria longa e bastante conhe
cida. 0 caso do Nordeste, em especial, mereceu urn tratamento diferen
ciado a partir da cria\,ao da SUD ENE, a qual, efetivamente, chegou a 
garantir urn processo de desenvolvimento regional importante, ainda que 
distante do sonho de se verem resolvidos os graves problemas sociais que 
afetam a regiao. Com 0 colapso do modelo de desenvolvimento do p6s
-guerra, baseado no que muitos chamam de paradigma taylorista-fordista, 
no keynesianismo e nas condi\,oes estruturais definidas, em nive! mundial, 
pe!os tratados de Bretton Woods, novas configura\,oes se apresentam como 
indica\,ao da possibilidade de urn novo modo de regula\,ao, alterando os 
dados da equa\,ao do problema regional, inclusive no Brasil. 

o fato e que, assim como ocorreu com a industrializa\-ao brasileira, 0 

desenvolvimento regional, planejado e instigado pe!o Estado, num mo
mento posterior, chegou a urn impasse, decorrente tanto da crise dos anos 
80 e seus efeitos diretos sobre 0 crescimento e a capacidade de ar;ao estatal, 
quanto do impacto da reestruturac;ao do sistema capitalista ern nivel global, 
da chamada globaliza\,ao e da terceira revolu\,ao industrial, que altera os 
padroes tradicionais de articulac;ao politica e economica entre 0 local, 0 

global e 0 nacional. 0 final do seculo XX tern sido marcado, em especial, 
por transformac;oes cruciais nao apenas nos processos produtivos nos 
diferentes setores de produ\,ao de mercadorias e servi\,os, inclusive as 
industrias culturais e de entretenimento, mas no conjunto dos modos de 
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vida e de consumo das mais amplas camadas da populac;:ao, apontando 
para uma transformac;:ao profunda do sistema em nive! global, pe!a ac;:ao, 
em grande medida das tecnologias da informac;:ao e da comunicac;:ao (TICs). 

Como pensar 0 problema do desenvolvimento regional nessas condi
c;:oes? 0 objetivo deste texto e levantar alguns questionamentos para se 
analisar a questiio numa perspectiva renovada, centrada na discussao sobre 
o impacto da introduc;:ao das TICs. Trata-se de uma primeira abordagem 
ainda essencialmente explorat6ria, destinada a propor urn debate, que 
julgamos fundamental, num momenta em que a problematica regional vern 
adquirindo urn novo folego, como se notara a partir da revisao bibliografica 
exposta no pr6ximo item. 

o debate atual sobre 0 desenvolvimento regional 

Nao hi como negar que 0 tema do desenvolvimento regional retomou 
com intensidade, se nao ainda como urn tema de grande repercussao na 
vida poiftica brasileira, pelo menos nos debates academicos. Os indicadores 
sociais e economicos, sobretudo 0 fndice de Desenvolvimento Humano
IDH, com grande divulgac;:ao, tern reve!ado disparidades muito acentuadas, 
entre as regioes mais desenvolvidas e as mais pobres. Sintomaticamente, os 
estados do Nordeste e do Norte, apresentaram-se nas piores posic;:oes desse 
indicador. Mesmo Sergipe, 0 estado nordestino que apresenta 0 IDH mais 
e!evado, encontra-se na modesta 18." posic;:ao entre os estados brasileiros. 

Hi, contudo, uma resistencia muito grande em pensar 0 apoio as 
regioes mais pobres nos termos das decadas de 60 e 70, com base em incen
tivos fiscais e uma serie de outros instrumentos de apoio a industriali
zac;:ao ou a modemizac;:ao agricola, em tomo de urn projeto nacional desen
volvimentista. 

Mais recentemente, as visoes sobre 0 desenvolvimento regional tern 
procurado dar conta de tres tipos de transformac;:oes na economia mundial, 
que sao entrelac;:adas entre si. Uma primeira diz respeito as mudanc;:as 
tecnol6gicas e seus efeitos sabre a organizas;ao da produS;3o, com a intro
duc;:ao do regime de produc;:ao flexivel. A segunda, refere-se a abertura 
comercial e a desregulamentas;ao nos fluxos financeiros internacionais. E a 
terceira, relacionada com as duas primeiras, trata da fragilizat;3.o do Estado 
Nacional e de sua crescente incapacidade em adotar politicas ativas de 
desenvo]vimento, que estariam passando cada vez mais a ser de responsa
bilidade de govemos locais ou estaduais, dentro de uma linha conhecida 
como 0 desenvolvimento de base local 

A partir dessas transformac;:oes, tem-se formado duas visoes sobre 0 

desenvolvimento regional brasileiro nos ultimos tempos: uma primeira que 
destaca a crise de urn projeto nacional de desenvolvimento e aponta 0 risco 
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de fragmenta(,Oao economica do territ6rio e uma segunda, que enfatiza 0 

carater local do desenvolvimento economico. 
Para a primeira visao, numa perspectiva mais critica, digamos assim, 

dos efeitos da globaliza¢o sobre 0 desenvolvimento regional brasileiro, as 
recentes transformaC;6es economicas, tecnol6gicas e organizacionais ten
deriam a resultar no aprofundamento das desigualdades entre as regioes. 
Nessa perspectiva, aquelas regioes que apresentam condi(,Ooes mitis ade
quadas. em termos de capacita~ao de recursos humanos, aglomerac;3.o de 
empresas em segmentos de elevado conteudo tecnologico e infra-estrutura 
economica, apresentariam vantagens locacionais sabre as areas mais atra
sadas, atraindo os investimentos mais importantes. 

Essa tendencia seria agravada pelo fato de que, com a globaliza(,Oao, 0 

Estado Nacional. mais fragilizado, nao darla conta de encaminhar urn 
projeto de desenvolvimento com alcance nacional, contemplando todas as 
regioes. Em urn contexto de abertura comercial e financeira, apenas as 
areas que apresentam maiores vantagens competitivas se integrariam a 
economia mundial e enfraqueceriam seus lac;os econ6micos com as demais 
regioes nacionais, aumentando a heterogeneidade economica e social do 
territ6rio brasileiro. 

Prosseguindo nessa trajet6ria de ruptura do longo processo de arti
cula(,Oao entre as regioes brasileiras, no limite, poder-se-ia conduzir a 
fragmenta(,Oao economica do pais. Tao somente com a retomada de urn 
projeto de desenvolvimento industrial. em conjunto com reformas sociais, 
seria possive! pensar em urn crescimento sustentado e integrado para toda 
a extensao do territ6rio brasileiro.' 

Para Pacheco (1996), 0 longo processo de soldagem das economias 
regionais brasileiras sofreu uma interrup(,Oao abrupta a partir da crise da 
economia nacional nos anos 80. A trajet6ria erratica da economia brasileira 
a partir de entao teria quebrado os «nexos de solidarledade» entre as 
estruturas produtivas regionais. E mais, para e!e a complementaridade 

1 Esse processo de articular;ao regional teria gerado uma nova configurar;ao espadal do 
territ6rio brasileiro, que apresenta alguma variar;ao entre os autores que se debnu;aram sobre 
o problema. Lemos (1993) discute urn processo de polariza¢o, em que se estaria constituindo 
uma regiao central, 0 Centro-Sui, abrangendo SP, MG, ES, PR, GO, DF, MS, MT, RO, que seria 
urn centro indutor de transforma\=oes nas regi5es 'enclaves' do Sui (RS, SC) , do Leste (BA), do 
Nordeste Meridional (PB, PE, AL e SE), do Nordeste Setentrional (PI, CE e RN) e do Norte 
(PA, MA, AC, AP eRR). Martinez e Diniz (1991) revelam a existencia de urn processo de 
desconcentra\=ao espaciaJ que, partindo da regiao metropolitana de Sao Paulo, espraia-se por 
MG, para 0 sui do pais e para 0 Centro-Oeste, enquanto 0 Norte e 0 Nordeste perderiam 
participa\=ao. Outros estudos defendem uma parti\=ao do territ6rio com base em «territ6rios de 
industria», formados por «centros perifericos», e a area central, que abrangeria a POf\=aO 
central de MG ate leste de SC. Para urn resume das principais representa\=oes que sao feitas da 
configura\=ao espacial do pais no inicio dos anos 90, ver Guimaraes (1995). 
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dessas estruturas s6 pode ser assegurada nos marcos de urn processo 
de construc;:ao de uma economia nacional integrada, com baixo grau de 
abertura no mercado intemo. Ou seja, a crise economica nacional dos 
anos 80 e a abertura comercial concorreriam para quebrar a articulac;:ao 
da economia nacional. 

Com isso, teria se agravado a heterogeneidade economica e social do 
pais, em urn processo de fragmentac;:ao do territ6rio. Regioes pobres como 
o Norte e 0 Nordeste, poderiam contar apenas com manchas ou p6los de 
desenvolvimento (como os elencados por Lima, 1993) em meio a extensas 
areas estagnadas. Ao lado do agravamento das disparidades inter-regionais 
teria se acentuado a heterogeneidade economica intra-regional. 

No caso do Nordeste, a regiao de menor renda per capita e onde se 
concentra uma parcela significativa da pobreza no pais, surgiram ao longo 
desse processo de soldagem com a economia nacional, diversos subespac;:os 
dotados de estruturas economicas modemas e dinamicas. Tais estruturas 
eqtiivaleriam ao que se chama na literatura de «frentes de expansao» ou 
«p61os dinamicos» e ate mesma de «enclaves».2 

A forc;:a do conceito de fragmentac;:ao esta em apontar que algumas 
areas e regioes se vinculariam diretamente com a economia mundial, 
enquanto sua capacidade de estimular as demais areas do pais seria redu
zida. Com isso, surgiriam no territ6rio nacional distritos, p6los ou ilhaS de 
prosperi dade, relativamente pouco articulados. 

Em linhas gerais, seriam acentuadas as disparidades entre as regioes 
e dentro das regioes, dado que as transformac;:oes no regime de produc;:ao e 
no regime comercial seriam favoniveis a reconcentrac;ao das atividades nas 
areas mais desenvolvidas. A reversao da desconcentrac;:ao espacial da indus
tria, apontada por diversos estudos, que teria se verificado a partir do final 
dos anos 80, ja seria urn sintoma desse processo. 

Outros autores tem-se revelado mais otimistas sobre as perspectivas 
abertas pelas transformac;:oes na economia mundial, relativas as mudanc;:as 
tecnol6gicas, a abertura comercial e a liquidez financeira, ate ha pouco 
tempo existente na economia mundial. 

Nessa visao, as mudanc;:as tecnol6gicas e organizacionais, aliadas a 
abertura das economias nacionais, seriam favoraveis a estrategias locais de 
desenvolvimento, a partir de politicas adotadas pelos govemos estaduais e 

2 Lima (1993) destaca como as principais manchas de desenvolvimento do Nordeste: 0 

complexo petroquimico de Camar;:ari; 0 p610 textil e de confecr;:6es de Fortaleza; 0 complexo 
minero-meta!urgico de Carajas; 0 p610 agro-industrial de PetrolinaJJuazeiro; a moderna 
agricultura de graos, nos cerrados baianos e no suI do Maranhao e do Piau!; 0 p610 de 
fruticultura do Rio Grande do Norte (Vale do A~u); 0 p610 de peeuaria intensiva do agreste de 
Pemam bueo, e diversos p610s turfsticos das cidades litoraneas. 
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municipais. Ressurge com for<;;a a ideia de distritos marshalianos e de palos 
locais de desenvolvimento. 

Um outro aspecto apontado e 0 de que, com a abertura comercial, seria 
eliminado 0 problema de tamanho minima de mercado, verificado em eco
nomias nacionais fechadas, permitindo que as regi6es que conseguissem 
estabelecer vantagens locacionais pudessem produzir para 0 mercado 
mundial (Krugman e Elizondo 1996). 0 desenvolvimento local ·poderia 
inclusive propiciar a redu<;;ao das disparidades regionais no Brasil, para 
aquelas regioes ou estados que lograssem construir extemalidades posi
tivas. 0 desenvolvimento estaria aberto para todos. 

Sobre essa «euforia» em rela<;;ao as oportunidades de desenvolvimento 
de base local, em distritos marshallianos, nos quais as extemalidades 
dotariam as regioes de vantagens competitivas, Benko e Lipietz (1994) 
apontam que haveria uma nova ortodoxia na teoria regional, que poderia 
ser resumida no slogan «todo poder aos distritos» . 

Nessa perspectiva, sao destacadas as novas bases da competitividade e 
os novos fatores de produ<;;ao, em acordo com as teorias do desenvolvi
mento endogeno. Entre eles, os investimentos em educa<;;1io, C&T e infor
ma<;;ao que criariam condi<;;oes de contexto ou ambiente para circula<;;ao de 
conhecimento entre firmas e institui<;;oes de pesquisa, propiciando 0 desen
volvimento a partir das for<;;as produtivas locais, ou, na medida em que 
lograssem criar vantagens locacionais, atraves da atra<;;ao de empresas. 
Sao, entao, lembrados os exemplos de regioes vitoriosas como 0 norte da 
ltalia, ou mesmo no Brasil, de experiencias como 0 polo de confec<;;oes do 
Ceara. Enfim, no debate brasileiro sobre desenvolvimento regional, ganha 
for<;;a a ideia de distritos tecnologicos ou palos industriais ou de servi<;;os, 
incluindo nessa categoria 0 polo turistico do Nordeste. 

Nessa visao, um conjunto de solu<;;oes locais poderia conduzir ao desen
volvimento mais harmonica do territ6rio brasileiro, possibilitando, no 
limite, uma convergencia nas rendas per capita dos estados. Para Benko, 0 

fortalecimento da ideia de desenvolvimento local endogeno estaria relacio
nado com a propria falta de dinamicidade da economia mundial. Ate 0 

infcio dos anos 70, afirma 0 autor, «0 desenvolvimento estava ligado a urn 
processo de difusiio de urn crescimento a partir de urn centro. Fundava-se 
na grande escaia, nas grandes organiza90es, verticalmente integradas e na 
multiplicaf'ao dos fenomenos economicos.» (1993: 157). Esses processos de 
difusao do crescimento, todavia, estariam enfraquecidos e as teorias do 
desenvolvimento end6geno surgiriam com um carater ideologico, dada a 
falta de perspectivas de desenvolvimento. 

Acreditamos, todavia, que essa critica nao e suficiente para desquali
ficar os elementos teoricos colocados pelo novo debate regional, no tocante 
a dimensao territorial das mudan<;;as no processo de acumula<;;ao de capital. 
Com isso, nas criticas que sao feitas aos chamados «propagandistas da 
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globalizac;:ao», como Porter (1993), Ohmae (1993) e Krugman (1994), que 
destacaram 0 carater local ou regional das vantagens competitivas, que 
entendemos acertadas no atacado, 0 debate sobre a fragmentac;:ao e crise 
do federalismo deixa de perceber que as ideias sobre retornos crescentes 
de escala, externalidades tecnol6gicas, distritos industriais etc, apesar do 
carciter apo]ogetico presente, nao se resumem a ele. Esses autores sao, 
ent1io, desqualificados como simples ide610gos, sem atentar para os pontos 
que sao por eles levantados e que, de fato, recolocararn a discussao regional 
no debate academico em ambito mundial, e que podem acenar com argu
mentos importantes para se repensar 0 desenvolvimento regional brasileiro. 

Se para aqueles autores, de fato, 0 Estado Nacional e uma construc;:ao 
artificial, as relac;oes economicas sao sobretudo locais e regionais, seja na 
versao regions states, clusters locais ou distritos marshallianos, e as regioes 
e localidades devem buscar caminhos pr6prios para aprimorar suas inser
c;:oes na economia mundial, eles tambem estao afirmando que a gerac;:ao de 
riqueza tern urn componente local ou regional muito acentuado. Acredi
tamos que isto e uma questao fundamental para se pensar 0 desenvolvi
mento regional brasileiro, tam bern de forma articulada e integrada, e nao 
necessariamente urn argumento favoravel ao discurso localista. 

As implicac;:oes das ideias de Krugman sobre retornos crescentes de 
escala e economias de aglomerac;:1io, por exemplo, apesar de nao serem 
novas, ajudam a refletir sobre 0 processo de concentrac;:ao regional da 
industria no pais 3. Na essencia, os argumentos sao os mesmos de Myrdal 
(1960) e de Hirschman (1982), sobre causac;:ao cumulativa e efeitos de 
linkages. Entretanto, 0 foco e outro. Enquanto estes discutiam a montagem 
de estruturas produtivas para 0 desenvolvimento nacional, em modelos de 
crescimento voltados para 0 mercado interno, Krugman reflete sobre clus
ters regionais em modelos economicos abertos, geografia e comercio, como 
e 0 titulo de urn dos seus principais trabalhos. Para esse autor, inclusive, a 
abertura comercial nos paises do terceiro mundo poderia estimular a des
concentrac;:ao espacial da industria internamente, dado que, com 0 mercado 
interno fechado, os efeitos de encadeamentos que exigiam uma montagem 
de urn parque industrial diversificado em torna das metr6poles se arrefece
riam, possibilitando 0 des]ocamento de atividades para outras areas desses 
paises que poderiam manter a escala necessaria na medida em que se 
integrassem ao mercado mundial. Com a liberaliza<;ao comercial as forr;as 
que Ievaram a forte concentra9ao da industria, sobretudo aquelas que 
sao intensivas em economias de escala, em torno das grandes metr6poles 

3 Sobre as implicat;6es. para 0 desenvolvimento regional, das ideias de Krugman sobre 
os efeitos espaciais dos retornos crescentes de escala. ver Martin & Sunley (1996). 
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do terceiro mundo, se enfraqueceriam, possibilitando 0 deslocamento de 
parte dessas atividades para outras areas do territ6rio. 

Isto nao significaria, entretanto, que todas a demais areas/regi6es 
aumentariam sua participa<;:ao nesses segmentos industriais e sim que 
aqueles espal;os que lograrem combinar economias de aglomeral;ao, com 
vantagens em termos de custos da for<;a de trabalho, prel;o da terra etc; 
poderiam se tornar altemativas a concentral;ao em tomo das grandes 
metr6poles. Esse processo pode estar se verificando no Brasil, mas nao 
exatamente como da forma prevista por Krugman e Elizondo. 

TICs e desenvolvimento regional 

Parece-nos evidente que estrategias de desenvolvimento local, na 
ausencia de poifticas de desenvolvimento nacional, nao sao suficientes para 
dar conta do problema regional brasileiro. Sobretudo em setores de intenso 
conteudo tecnol6gico e estrategicas para 0 crescimento economico de longo 
prazo sao necessarias nao apenas as poifticas horizontais, de fortalecer a 
educal;ao, C&T e dotar de infra-estrutura, como tambem as poifticas seto
riais, que tenham inclusive uma dimensao territorial. Podemos colocar a 
questao nos seguintes termos: 

En periodos anteriores no se daba, 0 5610 se daba en forma incipiente, el fen6-
menD que Krugman denomina el desmembramiento de la cadema de valor. 
En este proceso las empresas pueden dividir La producci6n en distintas etapas de 
incorporaci6n de valor, que se realizan en distintos iugares, 10 que da origen 
a una interdependencia de las econom{as basada en actividades de producci6n 
(Krugman, /995), fA tendencia actual se basa en el desarollo de tecnologias 
de informaci6n y comunicaciones que modi{ican rdpidamente la caUdad de 
transables de los bienes y servicios, permitiendo una aceleraei6n de la movi
lidad de los {aetores y una mayor intemacionalizaci6n de las actividades de 
producci6n y comercializaci6n de las empresas, ya sea a traves de la inversi6n 
extranjera directa (lED) 0 de otras modalidades de asociaci6n entre empresas. 
(Cepal, 1997, p. 23) 

o texto da Cepal continua apontando que a forl;a motriz das mudanc;:as 
da organizal;ao espacial da produc;:ao e: 

la maduraci6n de un nuevo sistema de organizaci6n industrial, de produc
ci6n flexible, y su rdpida di{usi6n a nuevas y viejas industrias. En este sistema, 
las empresas pueden integrar actividades econ6micas dispersas en distintas 
regiones. La movilidad que o{reeen los avances tecnol6gicos transforma las f'iU
ales de las empresas transnacionales antes geograficamente dispersas yean estru
turas de producci6n fragmentadas, en redes de producci6n y distribuci6n integra
das a nivellocal y globaL En tal sentido, la regionalizaci6n de la economia mun
dial es, parad6jicamente un corolario de la globalizaci6n. (Cepal, 1997, p. 24) 
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No tocante as TICs esta se verificando nos ultimos anos uma intensa 
mudan~a de regionaliza~ao, tanto no que se refere ao setor industrial 
propriamente dito, de produ~ao de equipamentos para telecomunica~ao 
e informatica, extremamente concentrado na regiao Sudeste, como no 
desenvolvimento de softwares e na presta~ao de servi~os atraves das redes 
de telecomunica~oes. 

Em uma comunica~ao apresentada no coloquio «Economia das Tecno
logias da Informa~ao e da Comunica~ao», Pascal Petit (1997), dialogando 
ao mesma tempo com teorias sabre a rattrapage e sabre 0 crescimento 
endogeno, aponta que, nos dais casas, 0 papel do progresso tecnico 
depende das caracteristicas especificas deste, em termos de acessibilidade 
e de a apropriabilidade. Assim, os fatores de «aJcance» com catching up, 
para usar a expressao inglesa, determinam a importancia de uma certa 
acessibilidade, enquanto que aqueles de crescimento endogeno demandam 
urn certo nivel de apropriabilidade. 0 problema e que existe para 0 autor 
uma antinomia (<<0 que e apropridve/ jd nao e acessivel ... aos OUlros»), de 
modo que ha uma certa irreversibilidade na sequencia acessibilidadel 
apropriabilidade. 

Para 0 autor, a atual difusao das tecnologias da informa~ao e da comu
nica~ao e a difusao, em escala mundial, de todo urn sistema Mcnico novo, 
capaz de modificar 0 conjunto dos produtos e dos processos produtivos 
(pervasiness). Trata-se, de urn lado, de urn processo particularmente male
avel as especificidades das necessidades nacionais mas, de outro, instavel e 
gerador de extemalidades multiplas, cuja intemaliza~ao pode ser muito 
complicada para os agentes e institui~oes implicados. 

Com base nessa «perspectiva de difusao e de diferencia,ao segundo os 
palses de urn sistema tecnico centrado nas TICs», 0 autor se propoe a tratar 
da convergencia tecnologica entre a informatica, 0 audiovisual e as teleco
munica~oes, a qual tern urn carater universal, dado pela propria base tecno
logica, mas cuja amplitude e natureza sao tambem fortemente 
influenciadas pelas experiencias nacionais. 

Na verdade, segundo 0 autor, a convergencia entre informatica e tele
comunica<;6es pade ser considerada como uma transposi93.0 de fronteiras 
que decorre naturalmente de «uma mudanr;a de sistema teenieD com inter
dependencias (au hierarquias) setoriais». 0 elemento relevante que permite 
falar em convergencia e 0 audiovisual, que traz a possibilidade de urn 
mercado de massa para 0 novo sistema tecnico das TICs. 

o nivel de desenvolvimento e de diferencia~ao dos sistemas de teleco
munica~oes e do audiovisual sao fatores determinantes das escolhas 
poifticas a disposi~ao dos paises em materia de difusao por transferencia ou 
desenvolvimento intemo de novas tecnologias, particularmente aquelas da 
convergencia. Em todo caso, e fundamental conhecer os sistemas nacionais 
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de inovac;:ao e definir os agentes possivelmente portadores de poifticas 
cientfficas. 

E claro que 0 quadro de analise apresentado por Petit, nao e aplicavel 
ao estudo, por exemplo, do processo de industrializac;:ao do Brasil, mas 
pode ser muito interessante para a discussao do periodo expansivo dos anos 
70 e do novo atraso tecnologico acumulado desde entao. 0 proprio autor 
reconhece que nao se pode distinguir a influencia das modalidades de 
difusao do progresso tecnico (acessibilidade/apropriabilidade), em analises 
de muito longo prazo. 

Num horizonte de media prazo, entretanto, isso seria passivel e teria a 
«vantagem de reintroduzir uma dimensao estrutural importante que pode 
contribuir fortemente para explicar as diferen{:as de crescimento entre paises 
que se beneficiam de condi{:oes pr6ximas». Assim, e na medida em que a 
difusao das tecnologias pode seguir padroes diferenciados entre paises, 
faria sentido falar em trajetoria tecnologica de urn pais, determinada nao 
apenas pelo nivel de desenvolvimento, mas tambem pelas «formas parti
culares de organiza{:iio e de cultura que esses paises puderam desenvolver ao 
lange de sua hist6ria em certas atividades». 

Uma analise comparativa das trajetorias tecnologicas e das estrategias 
de desenvolvimento seguidas pelo Brasil e pela Coreia, por exemplo, a 
partir dos anos 70, nos termos propostos, podem ser esclarecedora para 0 

entendimento da realidade atua! 4. Mas 0 que nos despertou a imaginac;:ao, 
na leitura do texto citado, foi a possibilidade de pensar as TICs, como 
Petit, em termos de rattrapage e de crescimento endogeno, lanc;:ando mao 
de conceitos como acessibilidade, apropriabiliade, externa!idades, mas 
tambem assimetrias, complementaridade etc., DaD em termos nacionais, 
mas no quadro de uma reflexao teorica, capaz de apontar tambem possibi
lidades de ac;:ao poiftica, visando 0 desenvolvimento local e regional, no 
sentido apontado acima. Tomemos, em primeiro lugar, a quesrno setoria! 
das mudanc;:as estruturais por que vern passando as telecomunicac;:oes e 0 

audiovisual no Brasil. Quando falamos da importiincia da experiencia 
historica, do conhecimento acumulado, dos fatores de ordem cultural, e 
preciso ter consciencia de que todos esses elementos, na pratica, materia
lizam-se em culturas organizacionais, de empresa, especificas, que deter
minam 0 comportamento destas frente a concorrencia efetiva Oll potencial, 
ao progresso tecnol6gico. as mudan<;as institucionais etc. 5 Ademais, tanto 

4 Como saO as analise de Chang e Canuto (1994), por exemplo. 
5 Nesses termos, todas as questoes que tradicionalmente interessam ao pensamento neo

schumpeteriano devem ser retomadas, como foi apontado, para 0 caso do audiovisual, em 
outra ocasiao (Bolai'io, 1995), onde se propos tambem 0 conceito de «padr6es tecno-esteticos», 
vinculando-o a dinamica da concorrencia e a ideia de «barreiras a entrada», nos termos 
propostos por Possas (1985). Tambem a contribui~ao da chamada «Economia da Comuni-
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a «experiencia nacional», de que fala Petit, quanto as cuituras de empresa 
etc, citadas acima, estao vinculadas e ajudam a definir uma particular 
relac;ao nacional!Iocal, fundamental para a determinac;ao da forma que as 
mudanc;as estruturais assumirao. Aqui, interessa-nos enfatizar os aspec
tos de cultura e politica organizacionais, numa perspectiva de desenvol
vimento regional. 

Os processos chamados de desregulamentac;ao, a privatizac;ao das 
telecomunicac;oes e a mudanc;a estrutural profunda por que vern passando, 
e ainda passarao, os dais setores em foco no Brasil ainda nao foram 
adequadamente analisados nessa perspectiva. E, no entanto, ela e basica 
para a compreensao do conjunto. 0 sistema TeIebras, por exemplo, tal 
como ficou constitufdo, no periodo do regime militar, a imagem e seme
Ihanc;a do modelo europeu, mas apresentando, em relac;ao a este, novidades 
interessantes, como a autonomia gerencial, ja nos anos 60, da empresa 
publica, a separac;ao dos correios, 0 sistema de autofinanciamento, que 
colocava uma parte significativa do capital nas maos do publico em geral, 
esse sistema caracterizava-se, do ponto de vista da sua organizac;ao interna, 
por uma centralizac;ao e hierarquizac;ao extremas, de urn lado, e pela 
centralidade do elemento tecnico na tomada de decisoes. 0 modelo do tripe 
colocava a transmissao e a pesquisa e desenvolvimento nas maDS do sistema 
estatal. enquanto que 0 conceito europeu de «campeao nacionah na 
produc;ao de equipamentos e substitufdo pelo de urn conjunto de empresas 
oligopolistas muitinacionais, implantadas no pafs, privilegiadas nas com
pras do setor publico, em troca da internalizac;ao do progresso tecnico. 

Do ponto de vista da questiio regional, 0 sistema estava fundado na 
existencia de uma empresa publica em cada estado da federac;ao, ligada a 
holding Telebras. A Embratel, (carrier) de longa distancia vinculada ao 
sistema, tam bern esta presente em todos os estados. Esse modelo de articu
lac;ao nacionalJregional passa por uma modificac;ao significativa nos anos 
80, durante 0 governo de transic;ao de Jose Sarney, com uma politizac;ao 
exacerbada, nao apenas no que se refere a poiftica tarifaria, que deteriorou 
de forma importante a situac;ao do conjunto do sistema, mas tambem, e 
principalmente no que nos interessa, na nomeaC;ao da direc;ao das teles, 
deixacla a cargo da negociac;ao entre as politicos Iocais, sob 0 comando do 
governador do Estado, a quem passa a caber, de fato, a indicac;ao do pre
sidente da companhia. 

No mercado de televisao. onde 0 sistema e quase que totalmente 
privado, financiado pela publicidade, a questao regional se apresenta tanto 
pelo lado do modelo de concessoes publicas, tambem extremamente politi-

ca~ao e da Cultura» (Bolano, 1993), precisa ser incorporada quando se trata de discutir as 
trajet6rias tecno!6gicas do audiovisual e dos novos mercados da convergencia. 
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zado, caracteristica que se radicaliza, mais uma vez, durante 0 governo 
Sarney, quanto pela estrutura do proprio oligop6lio privado, montado sobre 
urn sistema de afiliadas que promove a articula<;iio de interesses econo
micos e politicos entre grupos nacionais e estaduais. 0 resultado e urn 
modelo de televisiio em que a produ<;iio e extremamente centralizada nas 
cabe<;as de rede situadas em Siio Paulo e no Rio de Janeiro, com urn unico 
caso de sucesso mais importante de empresa regional (RBS, afiliada da 
Globo). A competitividade internacional das grandes redes brasileiras, 
especialmente a Globo, atesta 0 sucesso do modelo, do ponto de vista 
economico, mas esconde 0 fracasso do sistema educativo estatal, impedido 
de concorrer no mercado (situa<;iio que come<;a a alterar-se lentamente nos 
anos 80), e das emissoras locais, essencialmente limitadas it condi<;iio de 
retransmissoras. 

Os fatores de mudan<;a desse modelo estiio relacionados com a situa<;iio 
da distribui<;iio da renda nacional, que qualifica 0 publico de interesse do 
mercado publicitario, a fatores de ordem politica, que determinam 0 arca
bou<;o regulatorio, e it introdu<;iio de inova<;oes tecnologicas que promovem 
a expansiio da TV segmentada e de outras formas alternativas de ocupa<;iio 
do tempo livre das camadas de consumidores, como a internet, por 
exemplo. Todos esses fatores acabaram por se conjugar hoje, de modo que, 
ao contrario do que ocorria ha dez anos atras (Bolano, 1988), as perspec
tivas atuais siio de mudan<;as. 

No caso das teiecomunica<;oes, a reforma brasileira e determinada 
no essencial pelos mesmos fatores que impulsionaram aquelas de outros 
paises latino-americanos. A op<;iio do governo FHC, no entanto, foi dife
rente e sua caracteristica fundamental e justamente a da fragmenta<;iio 
da Telebras e da rearticula<;iio regional das teies, aliada it privatiza<;iio 
e abertura it concorrencia. 0 impacto dessa reforma, constituindo toda 
uma nova estrutura de mercado, com profundas altera<;oes nas rela<;oes 
entre matriz e filial, a introdu<;iio de novas tecnologias, tudo vern no sen
tido de uma transforma<;iio profunda do sistema, na qual a questiio 
regional adquire urn papel central, e 0 problema da convergencia (econo
mica) ganha, uma relevancia maior, 0 que remete, mais uma vez, para 0 

tema do audiovisual. 6 

6 Note~se que telecomunica~oes e radiodifusao eram, desde 0 c6digo de 1962, regulados 
peto mesmo instrumenta, 0 que se rompeu momentaneamente com 0 processo de reforma das 
telecomunicac;:6es, mas devera recompor-se com a aprovac;:ao da refonna da radiodifusao, em 
tramita~ao no Congresso Nacional, que sera preciso acompanhar com todo detalhe. Estamos, 
portanto em plena transic;:ao para 0 novo modele de regulac;:ao do conjunto desses setores. 
Sabre a reforma dos sistemas de telecornunicac;:6es, inclusive no Brasil, vide Wohlers (1994) 
e Solano (1997). 
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Mas a discussao sobre os setores da comunica<;:ao e apenas uma, 
embora central, de urn conjunto maior referente aos impactos das TICs. 
Ja tivemos a oportunidade de apontar, em outra ocasiao Rallet e Bolaiio 
(1997), quatro campos de pesquisa sobre esses impactos: (I) os efeitos da 
evolu<;:ao das politicas publicas sobre a organiza<;:ao dos setores industriais 
e a oferta de tecnologia; (2) 0 desenvolvimento de novos mercados e 
servi<;:os e a extensao geografica e aumento da eficacia dos mercados atuais; 
(3) as transforma<;oes nas rela<;oes de trabalho, na organiza<;ao empresarial, 
inter-empresarial, institucional e interinstitucional; (4) a formaliza<;ao e a 
transmissao de conhecimentos a distancia. Trata-se, agora, de pensar esses 
impactos, inclusive mas nao apenas no que se refere a estrutura dos 
mercados de comunica<;ao (teiecomunica<;oes, informatica e audiovisual, 
especialmente), do ponto de vista da questao regional. 

Nao e possive!, neste contexto, desenvolver de forma minimamente 
satisfat6ria uma discussao, nessa perspectiva sobre cada urn desses quatro 
campos de pesquisa 7. Tratando-se de uma analise preiiminar, essencial
mente explorat6ria, e tendo em vista 0 que ja foi posto acima, vamos 
concluir com uma pequena reflexao sobre duas questoes selecionadas: a 
da coordena<;ao inter-organizacional e a das politicas publicas referentes 
as TICs, visando 0 desenvolvimento regional. 

Com rela<;ao a primeira questao, as TICs permitem a transferencia de 
atividades produtiva para novas localiza<;oes onde podem gerar redes de 
empresas e aglomera<;ao de setores que originem crescentes externalidades. 
A questao e complexa. Como lembra Alain Rallet (1996), discutindo 0 tema 
dos deslocamentos de atividades industriais e de servi<;os para zonas menos 
desenvolvidas, 0 movimento atual, ligado a globaliza<;ao ou mundializa<;ao, 
e caracterizado pe!a separa<;ao dos lugares de produ<;ao e de consumo, ao 
contrano do que ocorria anteriormente, no periodo da multinacionali
za<;ao, em que a internacionaliza<;ao consistia em deslocar a produ<;ao para 

7 Uma discussao que nos parece interessante, por exemplo, ligada ao primeiro dos 
quatros campos, e a do impacto da privatiza\=ao brasileira sobre as condic;6es de apropriabi
lidade, acima referidas. No modelo antigo de organiza\=ao do sistema de telecomunica<;:6es, os 
iacyos entre 0 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) da Telebnis com a Universidade e 
as empresas de telequipamentos garantiram resultados extremamente relevantes para urn pais 
do chamado terceiro mundo, inclusive com casos de sucesso estrondosos com 0 desenvolvi
mento das fibras 6ticas e das centrais Tr6pico, por exemplo. A fragmenta~ao do sistema e 
posterior privatiza~ao das empresas resultantes, adquiridas por cons6rcios dominados pelas 
grandes empresas oligopoiistas multinacionais que disputam 0 mercado global do setor, rompe 
aquela solidariedade existente no modelo anterior, ao transferir para estas empresas, que 
mantem seus laborat6rios principais fora do pais, as decisoes em materia de politica de P&D. 
Com isto, em principio, as possibilidades de apropriabilidade reduzem-se drasticamente, 
exigindo a~6es legislativas ex-post-factum caso se pretenda ainda algum grau de autonomia 
na materia para 0 pais. 
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atender a mercados locais. 0 interesse especifico de Rallet e com os deslo
camentos de atividades informacionais, isto e, aquelas cujo aspecto prin
cipal e a manipula<;:ao de informa<;:oes, excluindo a produ<;:ao de bens 
materiais, como as equipamentos inforrnaticos e de telecomunica~6es. 

o autor classifica aquelas atividades em quatro grupos: entrada de 
dados (digita<;:iio), tratamento em massa da informa<;:ao, compartilhamento 
da informa<;:ao e servi<;:os. Os principais efeitos espaciais do deslocamento 
dessas atividades sao, no primeiro grupo, caracterizado pela terceiriza<;ao, 
o deslocamento para paises e regi6es com baixos custos salariais e, no 
segundo, 0 deslocamento intranacional (para as cidades medias) e intra
metropolitano (no caso em que se opta pelo teletrabalho como forma de 
organiza<;:ao do tratamento de informa<;:ao). 

No terceiro grupo, as atividades podem ser de dois tipos diferentes: 
aquelas desenvolvidas em «agrupamentos de trabalho» e as que 0 autor 
denomina «coopera<;:ao complexa». No primeiro caso, trata-se de atividades 
baseadas fundamentalmente em processos formalizados, sendo secunda
rias as intera<;:oes humanas, de modo que sao utilizadas basicamente ferra
mentas telematicas. Neste caso, ha tambem uma tendencia de deslo
camentos para as cidades medias, ou seja, para areas urbanas importantes 
das regioes menos desenvolvidas. Na coopera<;:ao complexa, por sua vez, 
adquirem mais relevancia as interar;oes humanas em rela<;ao aos processos 
formalizados, de modo que sao mais importantes as ferramentas de teleco
IDunicar;ao e 0 contata direto. Neste caso, DaD se verifica nenhuma ten
den cia it modifica<;:ao no esquema da localiza<;:ao, mas 0 desenvolvimento 
do compartilhamento de informa<;:oes entre unidades ja localizadas. Final
mente, no que se refere aos servit;os inforrnacionais, onde a intennedia<;ao 
prestadores/usuarios torna-se crucial, haveria, segundo 0 autor, uma certa 
descentraliza<;:ao. 

Observa-se que, nos novos processos de localiza<;:ao, 0 surgimento de 
clusters de empresas, propiciando redu<;:ao dos custos de transa<;:ao, atraves 
do estabelecimento de rela<;:oes extramercado e a cria<;:ao de extemalidades, 
obedece a uma logica intrinseca que faz com que as politicas publicas de 
atra<;:ao e de incita<;:ao ao desenvolvimento desse tipo de atividade tenham 
que se dar num ambiente em que estao em jogo for<;as centripetas e centrf
fugas que guiam 0 calculo empresarial e que sao extremamente autonomas 
em rela<;ao as a<;6es governamentais. 

A existencia de for<;:as centripetas (self reinforcing}, em que vantagens 
iniciais se tornam cumulativas abre, por outro lado, a oportunidade para 
que as interven<;6es publicas gestem condi<;6es estruturais favoniveis em 
areas menos desenvolvidas. Ademais, diferenciais de custo de trabalho, 
custos ambientais e renda fundiaria podem constituir-se em importantes 
for<;:as centrifugas que dinamizam 0 processo de descentraliza<;:ao espacial. 
E isso, de certa forma, 0 que se pode extrair de analises como as de Alain 
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Rallet, citado M. pouco: a necessidade de se tomar cada setor, area ou ativi
dade, de acordo com as suas especificidades, na definic;ao de projetos de 
desenvolvimento local e regionaL 

o proprio Alain Rallet tern apontado 8, entre outras coisas, que se faz 
necessaria uma politica de desenvolvimento de urn sistema de informac;ao 
sobre as TICs, ligada as coletividades territoriais e as organizac;6es profis
sionais, para estimular a sua ado<;:ao e rentabiliza<;:ao pelas PME; uma 
politica de servic;os antes que de instalac;ao pura e simples de tomadas; uma 
politica de educac;ao e formac;ao de recursos humanos orientada sobre os 
saberes fundamentais antes do que sobre os equipamentos; urn treinamento 
pelas praticas publicas atraves do desenvolvimento e valorizac;ao das 
experiencias de uso das TICs pelos servic;os publicos, pondo enfase nos 
servi~os oferecidos e na racionaliza~ao organizacional, mais do que na 
sofisticac;ao tecnologica. 9 

E claro que se trata de recomendac;6es feitas no quadro de urn estudo 
europeu, adequadas it situa<;:ao europeia. Estudos desse tipo sao absoluta
mente necessarios hoje no Brasil, especialmente, do nosso ponto de vista, 
no que se refere it questao regional, inclusive para subsidiar os formadores 
de politicas publicas com informa<;:6es extraidas de urn quadro de analise 
mais realista e contemporfmeo do que aqueles, extremamente ideologicos, 
que animam ainda 0 debate sobre as altemativas de politica economica no 
Brasil e em cada urn de seus estados, particularmente no Nordeste. 
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