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FLAVIO A. M. DESAESH 

0 conjunto de artigos que constitui a 

obra La Preindustrialisation du Bresil, diri- 

gida pelo Prof. Frederic Mauro, e fruto de 

pesquisas realizadas no quadro da forma- 

pao em m'vel de pos-graduapao no Institut 

des Hautes Etudes de I'Amerique Latine. 

Este Institute, vinculado a Universidade 

de Paris-Ill, mantem cursos ao m'vel de 

p6s-gradua?ao, especializados em estudos 

sobre a America Latina. Em seu interior, 

e como laboratorio associado ao CNRS, 

funciona o CREDAL - Centre de Recher- 

ches et de Documentation sur TAmerique 

Latine — que, a par da documentaqao de 

que dispoe, organiza grupos de estudos 

sobre temas especi'ficos. Desse modo, cada 

estudante do Institut des Hautes Etudes 

de I'Amerique Latine esta vinculado a um 

grupo de estudos do CREDAL, grupo esse 

escolhido em fungao do tema de tese a 

ser desenvolvido. Sao realizados semina- 

ries periodicos em que se apresentam os 

resultados das pesquisas em curso. Os pro- 

gramas de pesquisa sao quadrienais e nesse 

prazo varios pesquisadores chegam a con- 

clusao de suas teses. 

(*) Professor Ad junto da FEA-USP. 

A pre-industrializagao do Brasil foi o 

tema de um dos grupos de estudos do 

CREDAL no quadrienio 1980-1983. Esta 

obra publica alguns artigos originarios das 

pesquisas desenvolvidas nesse grupo dirigi- 

do pelo Prof. Mauro que prepara agora 

uma si'ntese a respeito do tema. 

Evidentemente, definida a origem dos 

textos que compoem a coletanea, com- 

preende-se, de imediato, a diversidade dos 

temas abordados. Coube ao Prof. Mauro 

organiza-los de modo a constituir um to- 

do articulado. 

Na Primeira Parte sobre a "Moderniza- 

pao da Economia" cinco artigos foram 

inclufdos. Tres deles versam sobre o pro- 

cess© de industrializapao no Brasil: o surto 

manufatureiro no Rio de Janeiro no pe- 

n'odo escravista (1840-1870); a industria a 

epoca do Encilhamento (1890-92) e o sur- 

to industrial da Primeira Guerra Mundial 

(observado nas noti'cias de um semanario 

publicado na Franga com o nome "Le 

Bresil") sao o objeto destes artigos de L. 

C. Soares, E. Cattapan-Reuter e H.R. da 

Silva. Dois textos adicionais ainda sao in- 
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clui'dos no contexto da modernizagao da 

economia. 0 primeiro, de M. Domingos 

Neto, sobre o papel economico das mis- 

soes militares estrangeiras no Brasil; o se- 

gundo, de W. Nowakowsky, diz respeito 

as condipoes sanitarias no Rio de Janeiro 

de 1870 a 1920. 

Na Segunda Parte — referente aos fato- 

res de produpao — dois artigos enfocam o 

capital; O. R. Costa estuda a apao de um 

empresario paranaense na segunda metade 

do seculo XIX e F Mauro faz uma sm- 

tese a respeito dos investimentos franceses 

no Brasil nos seculos XIX e XX. A ques- 

tao da mao-de-obra tambem e contempla- 

da em dois artigos: C. Savonnet ve o pa- 

pel da mao-de-obra negra no desenvolvi- 

mento brasileiro (1850-1950) e J. B. No- 

voa propoe uma reflexcfo a respeito das 

teses classicas e recentes sobre a crise do 

escravismo no Brasil. 

A terceira e a quarta partes retomam 

de modo expli'cito a questao da industria- 

lizapao, agora com referenda as chamadas 

zonas marginals ao process© centrado em 

Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

Na terceira parte sao reunidos ensaios 

sobre a industria nas areas marginals ao 
sul do Rio Sao Francisco. 0 Rio Grande 

do Sul no seculo XIX, o Espfrito Santo 

na Primeira Republica e a Bahia (o carater 

de sua dependencia de 1830 a 1955 e a 

questao de sua nao-industrializacao) sao 

objeto de artigos de M. E. Ribeiro, G. 

Bittencourt, J.B. Novoa e F Mauro. 

A quarta parte retoma a questao da 

industria nas zonas marginals, agora ao 

norte do Rio Sao Francisco. A propria 

regiao do rio e estudada por C. Heller; a 

pre-industrializapao do Nordeste merece 

uma reflexao ampla de Denis Bernardes; 

C. Ballet observa como um jornal anti-es- 

cravista do Ceara — o "Libertador" — 

ignora a questao industrial em plena cam- 

panha abolicionista no pen'odo 1881 a 

1884; R. Marin mostra como se proces- 

sam as alianpas polfticas, de fundo fami- 

liar, no Para entre 1823 e 1889. 

A diversidade dos textos reunidos em 

La Pr6industrialisation du Bresil impede 

que se tente a smtese da obra numa simples 

resenha. Esta sfntese, como notamos, o 

proprio Prof. Mauro se propoe realizar com 

uma hipotese diretriz que ele ja antecipa 

na Introdupao a este volume: a de que o 

motor do desenvolvimento industrial bra- 

sileiro teria sido exatamente o desequih'- 

brio que marca esse desenvolvimento. Co- 

mo nota o Prof. Mauro: "desequilfbrio no 

tempo, em que o crescimento ou a queda 

das exportapoes aparecem como motores 

da industrializapao; desequilfbrio no espa- 

po em que o sacriffcio de Recife ou Salva- 

dor em relapao a Sao Paulo foram o prepo 

da vitoria de Sao Paulo; desequilfbrio en- 

tre os setores: a agriculture sacrificada a 

industria, o textil a metalurgica, a impor- 

tapao a produpao local. Nos estamos dian- 

te do "crescimento desequilibrado" tao 

caro a A. Hirschmann" 

Esta hipotese reflete, sem duvida, a 

ampla e variada experiencia dos semina- 

ries do CREDAL, mas aponta um cami- 

nho a ser explorado na discussao do de- 

senvolvimento brasileiro, caminho esse di- 

ffcil de ser percorrido pelo pesquisador 

individual uma vez que ele se ve limitado, 

seja em seu conhecimento, seja quanto as 

possibilidades de pesquisa, a aspectos lo- 

cals ou regionais. 

Sem duvida, esta e uma das grandes 

lipoes que encerra a obra: a importancia 

do trabalho coletivo na analise da Historia 

Economica do Brasil, dada a propria di- 

mensao continental do pafs. Este parece 

ser o unico caminho para alcanpar a smte- 

se sem o apelo a general izapoes de folego 

curto porque nao sustentadas por pesqui- 

sas rigorosas. 

Mas ha outra grande lipao que diz res- 

peito a potencialidade da pesquisa realiza- 

da nos quadros dos cursos de pos-gradua- 

pao, desde que a instituipao responsavel se 
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interesse em patrocinar efetivamente esse 

tipo de trabalho. Os alunos do Institut 

des Hautes (ztudes de I'Amerique Latine 

produziram, com suas pesquisas para ela- 

boragao de teses, uma importante obra de 

referencia para a Historia Economica do 

Brasil. Cremos que se trata de orientagao 

que poderia ser experimentada em insti- 

tuipoes brasileiras, com grande possibili- 

dade de sucesso. A eficacia desta orienta- 

gao, caracten'stica do ensino de pos-gra- 

duapao na Franpa, e atestada pela obra La 
Preindus trialisa tion du Bresit. 
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Aos colaboradores da REE 

1. Natureza das colaboragdes 
A Revista Estudos Economicos aceita trabalhos de autores brasileiros e estran- 

geiros, na area de Economia, desde que ineditos. Poderao ser apresentados originals 
em ingles, franees e espanhol, que serao traduzidos sob nossa responsabilidade. 

O Conselho Editorial da REE decidira sobre a publicagao, a partir da profundidade 
e pertinencia do trabalho. 

2. Apresentagao dos Originals 
Serao aceitos originals que nao ultrapassem a extensao de 50 laudas ou folhas de 

papel oficio, numeradas, datilografadas de um unico lado, em espago duplo e em 
1.* via. Os originais deverao conter um resume, em ingles e portugues, de 100 a 150 
palavras, titulo e nome do autor, seguidos da qualificagao profissional do mesmo ou 
de outras mengoes feitas pelo autor a obra. O uso de letras gregas em equagoes deve 
ser evitado, particularmente como expoentes, indices e subindices. Tambem devem 
ser evitados os sinais circunflexo, barra, til e ponto sobre variaveis. 

3. Ilustragoes 
fabelas e graficos devem ser apresentados em papel branco, com as respectivas 

legendas datilografadas e fontes completas, acompanhadas da indicagao de sua loca- 
lizagao no texto. Caso nao haja essa indicagao, a REE decidira sobre a localizagao 
dos mesmos. 

4. Citagoes Bibliograficas 
A citagao bibliografica devera ser indicada, no corpo do texto, apenas pelo sobre- 

nome do autor citado, em maiusculas, pelo ano da obra e numero da pagina citada, 
tudo entre parenteses. Ex: (SUVA, 1982, p. 5). As referencias completas das obras 
citadas deverao ser reunidas em lista no final do texto. Notas de rodape servirao 
exclusivamente para observagoes adicionais ao texto. 

5. Referencias Bibliograficas 
As referencias bibliograficas deverao ser reunidas no fim do texto, em ordem 

alfabetica, de acordo com a NB-66 da ABNT, observando-se o seguinte: no caso da 
citagao de livros, nessa ordem, deverao ser fornecidos os elementos — autor, titulo 
completo, n.0 da edigao, local, editora, ano da publicagao, numero de paginas, nome 
da serie oii colegao a que pertence e numero com o qual consta na mesma; no caso 
de artigos de revistas — autor, titulo do artigo, numero do volume e das paginas do 
artigo, mes e ano da publicagao. So deverao ser incluidos os trabalhos que tenham 
sido utilizados para a preparagao do artigo. 

6. Resenhas e Registros 
A REE publicara resenhas de livros, artigos e trabalhos. Estas deverao seguir as 

mesmas normas de apresentagao de originais e sua extensao deve ser de 5 a 10 laudas 
ou folhas de papel oficio. Caso nao sejam aceitas pelo Conselho Editorial, as resenhas 
entregues podem ser requisitadas pelos respectivos autores. A REE tambem registrars 
langamentos de quaisquer editoras, desde que Ihe seja enviado pelo menos 1 volume 
desses langamentos. 

7. Separatas 
As provas tipograficas nao serao enviadas ao autor. O mesmo recebera 5 exem- 

plares de cada volume no qual seu artigo for publicado, alem de 30 separatas. 
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