
1998, eerea de 19 bilh6es de d61ares
em dividendos, lucros e juros liqui-
dos. Eis at uma das fontes da divida
extema brasileira, a qual foi agra-
vada com a perda' da condic;;ao su-
peravitaria da balanc;;a comercial. A
dependencia tecnol6gica c tao gran-
de que cerca de 80% das patentes
existentes em paises em desenvolvi-
men to estao em poder de residentes
nas nac;;6es desenvolvidas:

';4 grande 'massa de traba-
Ihadores esta J margem do

processo sindica/, a nAo ser
pela obriga~Ao de pagamento de

imposto sindicdl dnUdlmente ".

o financiamento atravcs da en-
trada de capitais de investimentos
estrangeiros so vai agravar a situa-
c;;ao no futuro. pois 0 capital que en-
tra nao esta sendo ill\ estido em
set ores exportadores. Cerca de 1\ 1.1\%
dos 45.3 hilh6es de investimentos
direto-; no Brasil entre 96 e 91\ foram
aplicados no setor servic;;os. Setor
de haixo poder exportador.

Outros problemas estruturais ja
foram bastante eomentados em ar-
tigos anteriores. Nao e demais lem-
brar as "hadaladas" propostas de re-
formas cncaminhadas ao Congresso
e que nao se tem ainda perspectivas
de resoluc;;ao de modo satisfatorio.
Trata-se das reformas prevideneiaria,
tributaria. administrativa, trahalhista.
alcm da lei das responsahilidades
fiseais.

Pode-se colocar, ainda. a fragil e
desigual estrutura sindical hrasileira,
a qual conccntra podcr em poucas
categorias de trabalhadores. a maior
parte delas sendo do setor publico. A
grllnde massa de trabalhadores esta
it margem do proccsso sindical, a nao
ser pela obrigar;ao de pagamento de
imposto sindical anualmente.

Em suma, com tantos prohlemas
de ordem estrutural no Brasil, somen-
te os adeptos 'de solucoe-; milagro-
sas e/ou daqueles que acham que 0

Estado pode tudo, pod em esperar que
o PI B cresr;a de forma sustentavel.
Nem tampollco se pode valorizar a
tese da oposlr;ao entre estahilidade e
crescimcnto. A estahilidade c neces-
saria para 0 crescimento sustenta-
vel. mas este s6 c possivel com 0 en-
eaminhamento das soluc;;oes para os
problemas estruturais. E c ai que se
faz necessario um projeto nacional
de desenvolvimento ahrangente •

·Tlil.l/ /.1' .I1J!i(,!- Ii I.lm·.III./ C professor
do DECON/UFPI, Doutor em Econo-
mia pcla Unicamp, Consultor da WJB-
Consultoria & Proietos Ltda.

A NOVA ECONOMIA E 0
CICLO DE NEGOCIOS

A economia camil/ha acelera-
damente. I/O terceiro milenio. para
cOl/solidar a globalizar,:iio dos mer-
cados, com as empresas procu-
rando cstahelecer estrat('gias de
atuar,:c1o a I/il'el glohal. Proces-
.1'0.1'de .filsoes. incolporar,:oes, aqui-
sir;oes. as.l·ocia~·oes e absof'{;oes
entre cmpresas. deveriio dominar a
cena ecol/rimica. 1/0.1' pril/cipais
paises il/dustriais.

Assiste-se. hoje. a un/([ macir;a
il/cOlporlll,:c1o de nOI'as tecl/olo-
gias /10.1' processos de produr,:iio e
1111.1'produtos, correspol/del/do a
IUlla iI/tel/sa disputa pOl' mercados
a hase de il/(}\'a~'oes tecnolc5-
gicas. com trans!i)/'mar,:c1o de
"commodities" em produfos de
marca e diminllir,:c1o do cicIo de
I'ida do.1 produtos pela introdu-
r;iio de prodlifOs novos Oil com
acrescimo de valor em prodllfos
allfigos. Tlldo isso, no cOl/texto de
1111/(/forte il/fegrar,:iio prodllfil'a
el/fre as I/(/{;:oes. similar ados
mercados jil/anceiros. geral/do a
necessidade de mlldal/r,:as radicois
nos po!iticas econumicas I/ocio-
Iwis. pril/cipolmel/te as ligados liS
hases fiscal. IIIOl/efl(ria e combial,
as qllais de\'ercio estar articlllo-
das (/ lrigica dos lIIel'cado.l· reo I
e !i/1a/1(:eim a I/ive! mill/dial.

. No Brasil I'iio ser il/tel/sit/cadas
as di.l·cus.l'()es de pal'ticipa~'iio em
mercodos I'egilll/ais no sel/tidu
de de!il/il' pIIsi~'oes I/as ((reas de
mercadlls da A Ica. do Europa e
da Asia.

Mas 1I I/ova eco/1olllia se de!i-
lie. fIImbem. pOl' iI/tel/sa il/corpo-
I'al,.'(/III/OS prllcessos produtivos e
1I0S PI'OdlltllS de COmpIIl/elltes de-
rimdos da fecllologia da illfol'll/([-
~·iio. £ssa illcolpora~'iio .i(/ e trio
iI/tel/sa que os illl'estimelltos em
tecl/ologio da il/!iJrmar;iio /10.1 pro-
cesso.l· pl'odll fil '0.1' l' opel'acionai.1
das empresas, elll muitos casos . .in
SlIperalll os illl'esfimentos elll ma-
quil/orio pesada. As empl'esas 1110-
demos mlldol'iio radicallllel/fe de
cOI/!igllro«(/o. em qlle sell.l· ativo.1
lIIois va!iosos sercio a capacidade
criafil'a haseada em l'ellS l'eCIII'.\·O.I·
hlllllOl/OS e em aril'os il/tal/gil'eis
(chips. so(limres. parentes. proces-
sos. hahilidades, fecl/ologias. lIIal'-
cas, in!iJl'llIal,.'oes sohl'e eliemes e

fomecedores e experiencia). £ 0
processo de desmaterializar,:iio
elll curso (capitol desein-
co/porado), em que os I'ecursos
i/1tangil'eis a.I·Sllmelll primozio
sobl'e os I'ecursos tal/giveis.

A literafura especializada in-
forma a evolur,:ao deste processo
com os segllinfes indicadores: se-
gllndo eSfimafivas para os £Sfa-
dos Unidos no decoda de 90, a il1-
forlllor,:iio tomou-se a jonte de
'Oproxilllodalllente tres q;rartos do
\'{Ilor ogregado /1as ill(lt/strias, os
automl)veis lIIovidos a gosolina,
fem lIIais microchips do qlle ve-
las de ignir;iio. mais da metade
do CIIstO de explol'ar,:iio e
eXfrar,:c1o de petn)leo tem a vel'
COlli in!iJ1'111ol,.'ao. As empresas 1'01-
tados pora 0 conhecilllel/fo od-
quil'elll maior valor de lIIel'cado
do que em pl'esos fradicionais
que ainda tem 0 capital fi,i'ico
COIIIOpl'incipol potrimonio. A IBM
pussllio 11111 capital .fisico. IiITe
de deprecior,:iio em 1996. de cel'-
ca de /6.6 hilhoes df! d,ilal'es.
el/qual/to qlle 0 capitalf/sico da
Microsoft era de apel/as US$ 930
milhl)es, 110 entanto. 0 valor total
capitali::ado 110 mercado do
IB/'.-I em de US$ 70,7 hilhoes; 0
da Microsoji era de US$ 85,5
bilhoes. grullde parte desse va-
lor. portallfo, serio otribuido aos
recllrsos il/tol/gil'eis e SilO imen-
.1'(/ capacidade de gemr lucl'Os.

£m 1991. as empresos america-
If(/S gastaram elll tecl/ologia do
in!'orlllar;c1o ccrca de US$ /12
hi/hoes. COl/frO gastos com
fecnologia de prodllr;{io de US$
/07 hilh6es. POI' isso. Thomas
Ste\l'(frt, alltor do livro "Capital
/ntelectual". cOl/sidera 0 ano de
/99/ COIIIO0 A110 Um do era do
inrol'll/{/~'iio, pais j(ii 0 al/o em
qlle os gosfos em ill!orlllar;iio
sllperaralll os gastos em recursos
fisicos. £m /982. os gasfos com
tecnologia do il/formar,:i/o alcal/-
r,:aram a cili'a de US$ 49 bilhoes.
Portal/to. esses gasfos apreselltolll
lima CI/l'l'a de crescilllel/to
expol/encial (taxa de crescilllen-
to geometrica 00 redo I' de 1000

ao al/o. ellfre Ie e 91).Sel/do /l/1Ia
tel/dcl/cia inexornl'el, dn para
projefar para as pnJximas fres



{tecadas. pelo menos nas economias
centra is. uma econolllia com uma
logica de jill1cionamento totalmell-
te renovada. constituindo-se. por-
tanto. mona verdadeira revollll;iio.

Mudanr,:as tiio radicais lIa logi-
ca do jill1cionamento da economia
trazem repercussoes projill1das nas
estra{(}gias empresariais. pois os fa-
tares criticos de sucesso na compe-
tir,:iio mudam inte;l.wlllente. exigin-
do das empresas grandes esforr,:os
de mudanr,:as e de criatividade. sem
falar na necessaria Ofimizar,:iio de
sua ejiciencia operacional. pensa-
da em term os dinomicos. pais .as
tecnologias de processos mudam
com grande velocidade.

Outra questiio crucial e 0 fato
de que a competir,:iio em term os
globais sera intensijicada. 0 que
significa uma convergencia na ba-
se tecnologica dos paises parrici-
pantes do jogo. Com isso. para os'
paises que nao possuem infra-es-
trutura tecnologica e de poder de
erial' inovar,:oes tecnologicas de for-
ma autonoma. a llnica chance e 0
concurso de investimenfOs estran-
geiros dou associar,:oes estrategi-
cas com el11presas detentoras de
tecnologias apropriadas. Esses pai-
.1'1'.1' se tamariio simples receptores
de investimentos estrangeiros em
setores chaves da economia e
fornecedores secundarios de per,:as
e componentes. dentro da cadeia
produtiva internacional. alem de
fornecedores de servir,:os de se-
gunda c/asse. Gesta-se, portal/to. uma
nova divisao de trabalho inter-
nacional entre aqueles que detem
as novas tecnologias e os simples
receptores das mesmas. alem dos
paises exc/uidos do processo.

Com 0 predominio do capital
intelectual (intangiveis) no pa-
trimonio das empresas. em que a
tecnologia da informar,:iio ganha
cada vez mais espar,:o nos proces-
.1'0.1' produtivos e como componen-
tes importantes incorporados ao
valor dos produtos, 0 capital em-
presarial muda de conjigurar,:iio e
passa a determinar de modo di(e-
rente 0 proprio cic/o dos negocios
(0 chamado cicio economico).

No universo do capital fisico
(bens tangiveis) 0 cicio dos negoci-
os e injluenciado, em sua conjigu-
rar,:iio e durar,:iio (tempo), pela vida
uti! dos equipamentos elou veloci-
dade de depreciar,:iio imprimida
pelas empresas aos mesmos, alern
do tamanho dos estoques acumula-
dos. No universo dos intangiveis a
renovar,:iio e muito mais veloz I' os
estoques tendem a zero. As no vida-
des tecnologicas renoval11-se rap i-

damente e dijicilmente assumem
configura~'oes estaticas. Organiza-
r,:oes \'irtllais aparecem e desa-
parecem como l1l/m passe de ma-
gica, ao sabol' de novas ilteias e
novos eqllipamentos processado-
res de in{ormar,:oes. Assim. as no-
vas ideias e a velocidade das in-

form{u;iies. delerminam (de modo
inexuravel), nessa nova ecollumia.
a cOllfigllrar,:iio do cic/o dos ne-
gocios.

"Gesta-se, portanto, uma
nova divisao de traba/ho in-

ternaciona/ entre aque/es que
detem as novas

tecn%gias ... "

Os gastos em P&D. lanr,:amen-
tos de novos prodlltos, propagan-
da e marketing, logistica, treina-
mentos e equipamelltos de in{orma-
r,:oes ganham importollcia nota vel,
comandalldo e dinamizando a de-
manda agregada. Como esses gas-
tos tem alto grau de· incertezas I'

siio de ropida renovar,:ao. as cic/os
dos negocios passam a apreselllar
maior jlllidez de vida a maior ve-
locidade na circular,:iio das in-
formar,:oes a nivel global. e tem-
po de durar,:iio determinado. em
grande parte, pela variar,:iio da ri-
queza nas aplicar,:oes fil/anceiras.

Com isso, os mercados jinan-
ceiros ganham dimensiio extraor-
dinaria na determinar,:ao do cic/o
dos negocios. Os governos gasta-
rao grande parte de seu tempo e
recursos na manutenr,:iio elou recu-
perar,:iio da credibi/idade. a que
signijica a implementar,:iio de poli-
ticas micro I' macro-economicas
que garantam indicadores eco-
nomicos dentro de parametros in-
temacionais de co/!fiabilidade. A
rapida circular,:iio de in[orma-
r,:oes jinanceiras aumenta a inten-
sidade de integrar,:ao dos merca-
dos e a movimentQl;ao da rique-
za em forma jinanceira. inlll/ell-
ciando decisivamente niio so a
ap/icar,:iio de recursos em papels ji-
nanceiros. mas tambem, pelo efeito
riql/eza e pela jormar,:iio de ex-
pectativas. as ap/icar,:oes produti-
vas e os gastos em consumo.

Neste contexto. a cicIo dos nego-
cios se potencializa em termos de
instabi/idade. sobretudo para os
paises ji-agilizados pOI' problemas
de balanr,:o de pagamentos I' com
fortes dividas publicas, colocan-
do-se de forma mais intensa as
discussoes em torno de controles
globais do sistemajinanceiro e dos
novos formatos das politicas pa-
ra 0 desenvolvimento economico I'

de combate a pobreza .•

PINOCHET

Em 16 de outubro de 1998, 0 ex-
presidente do Chile, general Augusto
Pinoehet Urgate, foi preso no Reino
Unido, quando eonvaleseia de eirur-
gia a que havia sido submetido na
eoluna, por solieitac;;ao da justic;;a da
Espanha, atravcs do juiz Baltazar
Garzon, para responder por crimes
contra a humanidade e crimes de
genocidio, supostamente cometidos
no periodo em que governou este
pais latino-americano, de 1973 a 1990.

o Gal. Pinochet comandou em
II de novembro de 1973, um levante
militar contra 0 Govemo Constitu-
cional do socialista Salvador
Allende, que culminou com a morte
do mesmo, no Palacio La Moneda,
e na implantac;;ao do Estado de
Excec;;aoe Estado de Sitio, bem como
a suspensao das garantias eonsti-
tueionais e 0 fechamento dos pode-
res Legislativo e Judiciario.

Durante 17 anos 0 Gal. Pinochet
governou 0 Chile como Chefe de
uma Junta Militar liderada pelo
Exereito, tendo como integrantes a
Aeronautiea, Marinha e Carabinei-
ros(Polieia Militar).

A justificativa para a subleva-
c;;aoarmada foi a eleic;;ao, em 1970,
do socialista Salvador Allende, pre-
sidente da republica, derrotando os
candidatos tradicionais da demo-
cracia-crista, e a politica implantada,
a partir de entao, de aproximac;;ao com
o Bloco Socialista, liderado pela
entao Uniao das Republicas Socia-
listas Sovieticas, bem como, a pos-
sibi Iidade de transformac;;ao do
Chile, em uma ac;;ao Socialista, com
mudanc;;a de alian<;:a.

Dentro da estrutura de poder
vigente nas relac;;6es intemacionais
apos a Segunda GuelTa Mundial,
em 1945, a America Latina foi
transformada em zona exclusiva de
seguranc;;a da Alianc;;a Ocidental,
capitalista, e o· Leste da Europa, em
zona exclusiva de seguranc;;a, da
Alian<;:aOriental, socialista.

Em lOde janeiro de 1959, com
a ascensao de Fidel Castro ao po-
der, na Ilha de Cuba, houve a vio-
lac;;ao do conceito de zona de exclu-
sividade de influencia ou seguran-
<;:a,das superpotencias com ameac;;a


