
A Importancia Economica
das Boisas de Va lores

Quando se fala em bolsas de
valores se pensa em investimento
e, de Jato, os dois estlio fortemente
arraigados. Toda economia para
crescer e s e desenvolver precisa
de investimentos. 0 mercado de ca-
pitais de urn pais exerce uma fun-
~o de alta relevancia na capta\;ao
de investimentos, tanto interno
quanto externo, e 0 tamanho e
atividade deste mercado esta
diretamente rt~lacionado com 0 de-
senvolvimento de uma economia.
Segundo a BOVESPA: "Qoontomais
desenvolvida e U11/lleconomia, 11/llis
ativo e 0 seu mercado de capitais. "

"0 volume de investimento de-
pende da relafiio entre a taxa de
juros e a curva da eficiencia
11/llrginal do capital e a eficiencia
11/llrginal do capital depende da
relafiio entre 0 prefo da oferta
de um ativo de capital e a sua
ren4a esperada", afirmou Keynes.

E neste aspecto, das rendas es-
peradas, que aparece. a verdadeira
importiincia da bolsa de valores. As
posi\;oesdos investimentos, que san
baseadas em expectativas dos em-
presarios e investidores acerca do
futuro proximo, san reavaliadas
diariamente nas bolsas.A bolsa pro-
porciona liquidez para os inves-
timentos no mercado secundario de
a\;oes e permite que seja avaliadas
as incertezas quanto ao futuro pro-
ximo devido as reavalia\;oes diarias
que 0 mercado fa z sobre os inves-
timentos. Ela funciona como urn
termometro da economia. Seus
indices mostram 0 que os inves-
tidores estlio pensando acerca do
mercado atual e suas cren\;as nas
expectativas futuras. As oscila\;oes
dos indices demonstram 0 estado
de confUlnfa de uma economia.

Keynes afirmou que, 0 estado
de confUlnfa, depende das expec-
tativas a longo prazo, que sao gui-
adas pelos fatos que merecem
contian\;a dos agentes dos merca-
dos, e da confian\;a que san
feitos os prognosticos. A conjun-
tura atual exerce urn papel de
fundamental importancia, pois as
expectativas a longo prazo san
baseadas nas considera\;oes atuais
e na proje\;ao das mesmas, sendo
moditicada somente a medida que
se tenha razao pard acreditar que
alguma alterd\;aOno que se espera
do futuro, possa ocorrer.

A importancia de tudo isso e

que 0 estado de confian\;a e a pe\;a
chave na determina\;ao da escala
da eficiencia marginal do capital.
Ora, como a eficiencia marginal
do capital e uma das principais
variaveis do investimento, sua
determina\;ao e essencial para 0
calculo da viabilidade economica
de qualquer projeto. A dificul-
dade maior na sua determina\;ao
reside em precisar as rendas
esperadas futuras de um dado
investimento, pois as mesmas san
fundamentais no estado de con-
fian\;a. Por isso, a bolsa e muito
importante, pois como citado
anteriormente, proporciona liqui-
dez aos investimentos, reduzindo
assim, os riscos e incertezas dos
investidores, e oferece parame-
tros para se poder avaliar quais
as perspectivas dos agentes eco-
nomicos, facilitando as estima-
tivas das rendas esperadas.

Outra importiincia da bolsa e
que, atraves da analise do com-
porlamento de sua atividade e de
seus indices, pode-se chegar a con-
c1usoes que permitem explicar 0
que ocorre na conjuntura de uma
economia. Como exemplo, pode-se
citar esta analise extraida do site
do CONFECON,que explica a raziio
da redu\;ao de investimentos
estrangeiros: " ...As constantes
quedas do Nasdaq contribuiram
para a elevafiio do risco Brasil e
inibiram a entrada de capita is
estrangeiros no Pais."

Pelo que foi citado, pode-se
ver como 0 investimento se rela-
ciona com as expectativas a Longo
prazo e a importiincia que a bolsa
tem como agente facilitador
da redufiio de riscos e agente
de alavancagem da economia.

Finalizando, a importiincia das
bolsas e bem enfatizada em urn
trecho de uma publica~o da ~olsa
de Valores de Sao Paulo: "E por
meio das bolsas de valores que
se pode viabilizar um importante
objetivo do capitalismo moderno:
o estimulo Ii poupanfa do grande
publico e ao investimento em
empresas em expansiio, que,
diante deste apoio, poderiio
assegurar as condifoes para seu
desenvolvimento. "e
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Essa nova real idade p6s-mo-
derna, em que 0 conhecimento e 0
principal recurso econ6mico,
quando adequadamente aplicado ao
trabalho, permite que processos se
realizem de modo mais eficientes,
aumentando, assim, as vantagens
competitivas das empresas. Para
tanto, as gran des organiza<;6es
empresariais precisam de uma in-
fra-estru tura para alcan<;ar a sua
maximiza<;ilo em termos de com-
peti<;iio. As empresas vitoriosas SaG
aquelas que aprendem de todas as
formas possiveis, e que fazem do
aprendizado a sua rotina de trabalho.
As empresas que aprendem mais
rapidamente conseguem chegar as
preferencias dos c1ientes de forma
mais eficaz. 0 conhecimento quando
continuamente renovado e aprimo-
rado, e a principal fonte sustentavel
de vantagem comparativa de uma
organiza<;iio.

James Martin, eP.l seu livro A
Grande Transiqiio , argumenta que
"a tecnologia possibilita a mudan<;a
no trabalho e 0 trabalho precisa
mudar radicalmente para tirar
proveito da tecnologia". As em-
presas, entendendo que a revalu<;iio
do trabal ho esta associada a revo-
Iw;Ao da tecnologia, comprecnderam
que 0 treinamento constante de
seus funcionarios e a recurso mais
estratcgico, quando articulado com
seus objetivos. Elas ainda enten-
deram que, para tcrcm sistemas
inteligentes e obterem vantagens
competitivas, devem promover algo
mais que meros treinarnentos
especificos, nos quais devem ser
trabal hadas a habi Iidades tccnica,
humana e conccitual.

A habilidadc tecnica c caracte-
rizada pela especializa<;ao em urn
determinado tipa de atividades, ou
seja, pela capacidade de dominar
conhecimentm;, utilizar melodos e
processos , aplicar tccnicas e ins-
trurnentos de urn campo de espe-
cializa<;iio.O desenvolvimenlo dcssa
habilidade tern como base a
educa<;ao formal c os treinamenlOs
profissionalizantes, segundo Torres
(1996), cilado por Rosa (1997)

A habilidade humana compre-
ende a competencia demonstrada
pelo gerenle em trabalhar como
integrante de urn grupo e alcan<;ar
os objetivos preestabelecidos, re-
sullado de urn esfor<;o cooperativo
dos membros dessa equipe, devido
a Iiderall(;a exercida pelo gercnte.
A capacidadc de liderar as rela<;6es
inlerpessoais, os falores rnotivacio-
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cionais, e de influenciar positiva-
mente 0 c1ima organizacional devem
ser atrihutos inerentes ao gerente
de acordo com Torres (J 996), <.:itado
por Rosa (1997).

Por ullimo, a hahilidade concei-
tual e a capacidade que permite ao
gerenle ver a organizac;ao como
um lodo e avaliar 0 grau de inler-
dependencia da organizac;ao em
relac;ao ao seu amhiente externo,
atraves dos canais de comuni-
cac;6es estahelecidos. Essa habil i-
dade permite ao gerente entender
que uma mudanc;a, em qualquer
parte da organ izac;ao, po de afelar
toda a sua estrulura, ainda con forme
Torres (1996), citado por Rosa (1997).

Todas essas habi I idades, hem
trahalhadas, promovem 0 cresci-
menlO dos funcionarios, trans-
formando 0 cl ima organ izacional
num altamente motivador, ga-
ranlindo uma empresa sadia e
competitiva. Dentro dessa filosofia,
as universidades empresariais sen-
tem a necessidade parceria com um
provedor ·;dul:acional, como uma
Universidade ou um Centro de
I'esq u isa, com 0 objetivo de pro-
mover ou garantir que 0 conteudo
do programa de capacitac;ao seja de
alta qJalidade, rccebendo todos os
funcionarios, em treinamento, os
alicerces para 0 fortalecimcnto de
suas compctcncias essenciais.

/\ idcia elessa parceria "univer-
sidade cmpresarial e provedor edu-
cacional" e interpretada, pelos
funcionarios das organi7ac;6es
empresariais, como um sinal de que
o referido l:urso nao sera ulil
somente para aquele emprego, e,
sim, tambem esscncial na constru<;iio
do proccsso de formac;ao pro-
fissional e cullural do individuo.

Como se percebe, as institui-
C;lies de ensino superior, enquanto
geraeloras e transmissoras de
conhecimentos, ainda tem e terao
importiincia suhstantiva na gerac;ao
de produtos e servic;os elemanda-
dos pela sociedade na qual a
instituic;ao esta inserida. lsto se
conslala no argumento elo
professor YogI, quando ele afirma
que "cabe a universidade 0 desen-
volvimento qualificado do ensino e
da pesquisa basica para a formac;ao
de profissionais competentes,
cabendo-Ihes tamhem procurar
interferir no processo industrial e
tecnol6gico atraves de pesquisa
aplicada que resulte na hllsca pro-
gram<itica de prodlilO inleligentes".

Nessa mesma direc;ao, 0 profes-
sor Rocha Neto, na intenc;ao de par-
ticularizar a questao ahordaela por
Yogt, comenta que a "universidade
publica, atraves da articulac;ao do
ensino de p6s-graduac;ao, da pes-
quisa e da eXlensao, e a que reune
as melhores condic;<ies para gerar,
transmitir e transferir 0 conhe-
cimento cienlifil:o, sendo a unica
realmenle capaz de um empreendi-
menlo de tamanha envergadura:'
Como se ohserva novamente, a uni-
versidade pGbl ica, enquanto prove-
dora educacional, e a principal
inslituic;ao que possui 0 perfil exato
para a preparac;ao do conhecimento
sinlOnizado com as caracteristicas
da sociedade pas-modern a, devido
ela ser possuidora das instalac;6es e
do capital humano mais qualificado,
mais adequados 11 execu<;ao dessa
tarefa. Entretanto, para melhor l:on-
solidar essas relac;6es, e de funda-
mental importiincia a construc;ao de
uma politica de marketing que tenha
como 1'un\ao estrategica facilitar que
se processe, entre a instituic;ao de
ensino superior e 0 contexte social
produtivo uma boa aliam,a que ga-
ranta uma cooperac;iio, na qual os
conhecimentos gerados no meio
academico possihilitem ao setor
empresarial a sua moderniza<;ao
tecnol6gica e 11 universidade 0 seu
desenvolvimento e, ainda, uma re-
ceita - lao necessaria 11 execuc;ao de
seus objetivos - a qual possibilite
financiar oulras atividades da ins-
tituil:<ao.

Como 0 conhecimento nesta
realidade pas-industrial eo principal
recurso econ(>m ico estrategico, a
universidadc, como geradora elcsse
recurso, encolllra , ai, a oportunidade
de caminhar rumo ao desenvolvi-
mento da pesquisa de forma mais
consolidada, construindo, atraves
da pesquisa consorciada, os con he-
cimenlos essem:iais as demandas
do l:ontexlo social produtivo, sem,
ferir 0 seu conceito de cumunalismo
e universidade.

Para que toda essa in tera«ao
seja efetivada, e necessario que se
planejcm estrategias de marketing
que promovam 0 produto educacio-
nal, gerado em seu amhiente
acadcmico, l:olocando-o 11 aprecia-
«ao da comunidade interessada.
Como as empresas pesquisam seus
cI ientes para identi ficar suas prefe-
rcncias, tambem as organiza<;6es
universitarias devem identificar as
carcncias do setor empresarial para
construir um produto educacional

dentro de suas reais necessidades
basicas, sem, contudo, ferir 0 con-
ceito da institui«iio como santuario
amplo do saher.

Atualmente, os modos de produ-
«ao estao dentro das caracteristicas
da sociedade p6s-industrial, mas,
ainda, percehe-se que muitas insti-
tui«6es de ensino superior estao
preparando profissionais sinton izados
com as necessidades da era indus-
trial. Ai talvez, reside uma das cau-
sas do desemprego estrutural, princi-
pal mente nos paises subdesenvolvi-
dos, pois, ha defasagem entre 0
avanc;o tecnOll)gico e a competcncia
do recurso humano para operar essa
tecnologia.

Segundo a perspectiva le6rica
adotada no estudo proposto, 0 gran-
de papel da universidade brasi-
leira - especialmellle das puhl icas - e
descnvolver a<;6esque ten ham como
final idade relacionar a oferta de
conhecimentos lecnolagicos que
favore<;am ao contexto social pro-
dutivo ser mais competilivo neste
processo de globaliza<;iiu das
atividades econom icas.

Os paises chamados ricos, ha
muito, vcm desenvolvendo essa po-
litica de coopera<;ao, tornando suas
empresas altamente competitivas e
lucrativas nesle cenario globalizado
de mercados. A pratica dessa po-
Iitica, atraves da pesquisa hasica, gera
conhecimentos que servirao de su-
porte para a inovac;iio tecnol6gica,
fazendo surgir novos produtos que
satisfa«am as expectativas c prcfe-
rcncias dos cI ientes de forma eficaz.
Sendo assim, as empresas que nao
colocarem 0 conhecimento como rc-
curso mais importaIite, nao sohre-
viverao nesta competic;ao de a<;6es
intcrnacional izadas.

Neste conlexto, sobreviverao
somente aquelas empresas as quais
huscam, at raves do marketing de
aprendizado, as expectativas e as
prefercncias de seus clientes na
inelicac;iio de produtos e servi<;os
que Ihe satisfac;am suas necessida-
des c desejos, e as quais fal.em do
processo de educa<;ao permanente
uma rotina de trabalho. Como con-
seqiiencia dessa husca c dessa roti-
na, essas empresas colherao, segura
e obviamente, respostas positivas
a seu investimento.
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