
Ponto
de
Vistaodesen-

volvimento
sempre foi tema
de inumerasdiscus-
sOes no meW acadimim
e meta dos programas
economicos governamentais.
Entretanto,pouco foi feito para se
reduziras desigualdades economicas,
sociais e poUticas.

A mais nova concepf;iiode desen-
volvimento elaborada por Amartya
Sen, economista indiano, identifica
o "desenvolvimentocomo liberdade",
visto que vivemos num mundo de
privaf;iio, destituif;iio e opressiio
extraordinarias, onde problemas
novos convivem com antigos, tais
como, persistencia da pobreza e de
necessidades essenciais niio satis-
eitas, violaf;iiode liberdades poUti-

cas e ameaf;ascada vez mais graves
ao nosso meio ambiente e a sus-
tentabilidade de nossa vida econo-
mica e social.

Pensar 0 desenvolvimento e arti-
cular com todos os atores sociais
propostas de desenvolvimento niio
siio tarefas faceis, por isso e opor-
tuna divulgar constatemente refle-
roes sobre essa tematica.

Esta edif;iio traz os professores
Samuel e Luiz Carlos-Puscas que
discutem a necessidade da perma-
nencia dos diferentes paradigmas
que integram 0 curriculo do Curso
de Ciencias Economicas. Em outro
artigo,o Prof. Samuel revela que "as
politicas de liberalizaf;iio das
economias em desenvolvimento
beneficiaram os paises desenvolvi-
dos e suas multinacionais"; Ricardo

zevedo Silva alterta para a in-
compatibilidade entre a preserva-
f;QOdo meio ambiente e 0 modo de
vida da civilizaf;iio ocidental.

o prof Francisco Heitor enfoca
questoes ligadas as conflitantes re-
laf;oes internacionais e globaliza-
f;iio; 0 aluno Stefano apresenta a
importtincia da bolsa de valores
como financiadora do desenvolvi-
menta; prof Tiago discorre sobre
a necessidade da universidade em
desenvolver af;oes conectadas com
a atual realidade da sociedade
pas-industrial; prof Alfredo apresen-
ta um exelente resumo sobre a
carreira do prof Celso Furtado.
Segundo a tese defendida peio prof
Edson em seu artigo, baixos sala-
rios provocam e agravam 0 desem-
prego na economia brasileira; 0
economista Moacyr apresenta pes-
quisa sobre os indices de inadi-
plencia no comercio teresinense.

Boa lei/ura e ate 0 proximo nu-
mero!!!
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A ECONOMIA DITA MODERNA

"A Primeira Lei dos Economistas: para cada
economista;, existe um economista igual e oposto.

A ;)egunda Lei dos economlstas:
ambos estiio errados"
In: Nogueira da Costa, (1999).

A forma<;floconvencional dos
cconomistas no Brasil nao
aprcscntava op<;ao do apren-
dizado das tcorias e ideias
hetcrodoxas ate, mais ou menos,
mctadc da decada dos oitenta. 0
dominio c hcgcmonia da ortodo-
xia cconomica eram avassala-
dores. Alcm do que, existia 0

desconhccimento das correntes
diverg-entes por parte de pro-
fessores das mais diversas
universidades, facilitando e esti-
mulando a utiliza<;ao dos
"manuais" em que foram for-
mados.

Nos anos oitenta, os cursos
de gradua<;ao de economia
passaram por urn processo de
reforma curricular que intro-
duziu 0 estudo de autores como
Smith, Ricardo, Marx, Marshall,
Keynes, Kalecki e Schumpeter.
Diferente do passado, onde es-
ses economistas somente eram
estudados e/ou citados quando
da realiza<;ao da disciplina
Historia do Pensamento Econo-
mico, a teoria economica ensi-
nad(J nos cursos de gradua<;ao
passou a dar importancia aos
classicos da economia no pro-
cesso de forma<;ao de seus
profissionais.

Duas outras vantagens decor-
rentes dessa reforma foram a
defesa do pluralismo teorico e
metodologico, e 0 treinamento
do profissional para opinar cri-
ticamente acerca do mundo e
dos problemas que afligem a
realidade, nao apenas repetindo
a opiniao que ouviu de algum
economista famoso.

Essa reforma dos curriculos
dos cursos de gradua<;ao
em Ciencias Economicas foi
impulsionada pelo Movimento
de Renova<;ao dos Economistas,
e encontrou respaldo pelo pare-
cer n° 375/84 do prof. Armando
Mendes. Na Resolu<;ao 11/86 do

Conselho Federal de Educa<;ao,
em seu artigo 7°, constava que
o curriculo pleno de economia
deveria obedecer aos seguintes

.principios:
1) estar comprometido com 0
estudo da refllidade brasileira,
sem prejuizo de uma solida
forma<;ao teorica, historica e
instrumental;
2) caracterizar-se pelo pluralismo
metodologico em toerencia com 0

carater plural da ciencia
economica;
3) enfatizar a importancia
fundamental das inter-rela~6es
ligando os fenomenos economicos
ao social;
4) transmitir 0 senso etico de
responsabilidade social que deve
nortear 0 exercicio do futuro
profissional.

A economia mundial neste fim
de seculo passou a ser gran-
demente influenciada pelas
rela<;6es monetarias e financei-
ras internacionais, provocando
instabilidade e crises periodi-
cas. Em virtude das finan<;as
internacionais terem se desen-
volvido de acordo com sua
propria logica, e nao mais em
rela<;ao direta com 0 finan-
ciamento dos investimentos e
do comercio a nlvel mundial,
come<;a a se delinear urn novo
regime de acumula<;ao mundial
que adquiriu a marca, cada vez
mais nitida, de urn capitalismo
predominante rentista e para-
sitario, subordinado as neces-
sidades do capital financeiro.

No campo da teoria econo-
mica urn grupo de economistas
conservadores opondo-se a
atua<;ao das politicas fiscais e
monetarias governamental na
area macroeconomica recupera
a ideia de que a politica eco-
nomica e inocua e so funciona
por meio de surpresa. Os econo-
mistas da "nova macroeconomia

classica" forneceram elementos
que sao incorporados a teoria
economica dita modern a e
que passalP a fazer parte
dos "atuais" manuais do ensino de
economia. Neste novo contexto, a
ideologia liberal que dominou os
Estados Unidos govern ado por
Ronald Reagan e Inglaterra da
primeira ministra Margaret
Thatcher se espalhou pelo
mundo. Na America Latina, os
paises da regiao abandonaram a
politica de industrializa<;ao
substitutiva de importa<;ao e
implementaram program as de
ajuste macroeconomico ortodoxo
e, em seguida, iniciaram refor-
mas estruturais liberalizantes na
linha do Estado minimo, con-
forme modelo da escola "public
choise" e das recomenda<;6es
do denominado "Consenso de
Washington"

Com a vitoria de Fernando
Collor, no inicio dos anos 90, 0
liberalismo e a ferrenha defesa
do mercado come<;am a pene-
trar na politica e sociedade
brasileira e passaram a dominar
a cena. Essas ideias e teorias
liberais sao alavancadas pelos
efeitos positivos da politica de
estabiliza<;ao do Real, abertura
comercial e a globaliza<;ao
produtiva e financeira. Os con-
servadores e a imprensa pas-
sa ram a propagar e defender
as necessarias transforma<;6es
liberalizantes para a melhoria da
economia e sociedade brasileira.
Mudan<;as baseadas na velha
ideia de que a "mao invislvel"
do mercado e 0 melhor guia
para nossa economia sair da
crise e retornar a rota 0

desenvolvimento economico e
seguir para a "modernidade".

Por conseqiiencia, nas con-
di<;6es do capitalismo atual,
alguns elementos da teoria
economica evidenciam aspectos
de desatualiza<;ao teorica.
Todavia, muito do que e ensi-
nado nos cursos de economia
pode ser mantido, desde que
ampliado e/ou modificado. Somos
do ponto de vista de que: "00. a
teoria economica nao Ii um cor-



po de wuilise l6gica ahstrata,
hascada em principias gerais
apliculleis a tadas as epocas
e a tados os tipos de sistemas
economicos. /sto, no entanto,
ndo significa que toda
teorizaqiio seja inutil e que
sejamos ohrigados a nos
restringir a lima descriqiio
institl/cional e histarica.
Tampouco e legitimo concluir
que 0 nivel de generalidade
da teoria economica esteja
limitado pelo carateI' histarico
du ohjeto de estuda: ele
tumbem estu limitado pela
nossa capacidade imagi-
nativa e pela atualidade de
nossu disciplina. Mas seja qual
for 0 nfvel dc gencralidade
que se ulcance, a capacidadc
das teorias de apreender os
fatos salientcs dcve per-
manecer sob constante
rccxame" (Chick, /993).

Nas Cicncias Econ6micas
enconlramos leorias que san
simplifica<,;oes, abslra<,;ao,
eslilizac,;ao da realidade. A leoria
cxlrai as caraclerislicas que
mdhor exprcssam a realidade.
Embora cxislam leorias que
apresenlam abslrac,;i)es per-
linenlcs. essa pertincneia se
allera quando a hiSloria evolui.
Assim, mesmo que em de-
terminado momenlo seja a
!coria uma simplifica<,;ao
rclevanle. essa teoria com 0

passar do lempo pode deixar de
apreender ralos iinporlanles e
aluJis na explica<,;ao da vida
cconllmica e do desenvolvi-
menlo do capilalismo.

A suposla dcfasagem do
alual curriculo de Cicncias
EconlJmicas da Universidade
Federal do Piaui em rela<,;ao a'S
modiricac,;oes do capilalismo a
nivd nacional e mundial, nao
deve levar-nos ao relrocesso
do ensino predominanle da visao
orlodoxa, como lambcm ao
retorno da uliliza<,;ao dos famosos
"manuais".

E prl',prio dos economislas
ortodoxos suporem que seus
pressuposlos e axiomas sejam
universais e aplicaveis a lodas
as epocas. Dcfendem ainda que
nao ha necessidade de esla-
belccer pllralclos com as
corrcnles. nem lrcinar, ensinar e
dar a conhecer eslas leurias. 0
mcludo dos neoclassicos, monela-

rislas e novos c1assicos nao ob-
jeliva eslilizar a realidade. Eles
produzem conslru<,;oes le6rieas
analilicamente complexas c, ao
mesmo lempo, irrclcvantes para
descrever e explicar fen6menos
concrelos. Seus modelos san
abstralos, irrcais. 0 importante
para a ortodoxia e a capacidade
de previsao que' esses modclos
exibem.

Difcrente do apresenlado nos
"manuais" e pelo mainstream
existem alternativas que san
aplicaveis no Iratamento de
problemas atuais com imensa
vanlagem sobre 0 pe!1liamenlo
ortodoxo. A economia ortodoxa
contaminada pelo ideario for-
malisla inleressa-sc pOI'
desenvolver propOSi</lCS abstra-
las partindo do principio cicn-
lifico aplicado, ao mundo econ6-
mico. A linguagem matematica
que roi ulilizada inicialmcnle
como lraduc,;ao, adquiriu signi-
ricado proprio c vira linguagem
corrente e acrilica, ou seja, de
mero "inslrumt.:nto", a . mate-
malica promoveu-se a "objetivo
ullimo do saber", passando a
delerminar as partes do mundo
que merecem ser eSludadas. A
hisloria da cconomia ortodoxa
se caracteriza pelo proccsso
de aliena<,;ao com 0 discurso
malemalico em sua forma
plat61lica provocando uma du-
pia alit.:na<,;au: aliena<.;ao do
discurso da rt.:alidade e alie-
na<,;ao do passado e do presente
(Hagge, 19~9).

Nao e a loa que grande parle
dos estudanles de Cicncias
EcontHnicas sempre aprescnlou
urn discurso de que a "Tcoria e
diferentc da pralica".ou que 0

curso e "le6rico" e nao trabalha
a "pralica", ou seja, parecc que
quando ensinarnos a "pratica"
nao se lrabalha "Ieoria".

Hoje em dia aprende-st.:
muilo mais sobre as Cicllcias
Economicas lcndo jornais, re-
vislas c esculando 0 nOliciario
a respeito dos graves pruble-
mas da economia brasileira do
que eSludando os "manuais" ci-
cntificos de economia (Inlro-
du<.;ao a Economia, Micro e/ou
Macrot.:conomia, etc.). Percebe-
mos ainda, que oulrus cienlislas
sociais lcm revelaJo melhor
analise na aprest.:nta<,;ao e expli-

plicac,;oes sobre os fen6menos
economicos brasilciros do que a
dos economistas ditos "moder-
nos".

Na ullima decada cons-
lalamos um crescimento nas
dificuldades de admissiio dos
economislas piauienses no mer-
cad a de trabalho. Essa c uma
caracteristica comum vivenciada
pelos novos prorissionais, das
diferenles areas, no que se re-
fere ao ingresso no mcrcado
de lrabalho. Ocorre que, no Piaui
economistas qUL:rerem culpaI' 0

alual curriculo de Cicncias
Economicas como 0 grande

'responsavcl pOI' essas dificul-
dades de mercado. Esquccc-se
da crise que assola a economia
brasilcira desde inicio dos anos
80, niio lcvam em conla a
eSlreiteza do mercado de lra-
balho da economia desse Esla-
do. desconsideram a crise e
rcformul:.t<,;ao do ESlado (que
st.:mprt.: foram os grandes
demandanles desses proris-
sionais), e ale nao levam t.:m
conta as transrorma<,;i)es que
alualmente ocorrem no mercado
de trabalho. Convcm ainda
acrescenlar que as quesllles
que encontramos no chamado
"Proviio" estiveram. em sua
grande maioria, calcadas nos
texlos classicos de economia,
nao nos manuais.

"C ada camyo
teorico deve fazer
parte do curriculo,
pois tem muito a

contribuir na
formac;;ao

profissional dos
economistas. "

Alualmente, as empresas
eSliio exigilldo cada vez mais
trabalhadores "crsaleis e com
s61ida formar,;ao cultural e
humanislica. Esta ocorrendo,
qut.: somente oCUpa\/les buro-
cralicas c mediocres, empre-
gam profissionais para fazer e
repelir receitas t.:ncontradas em
"manuais", e/ou que ulilizam
l~cnicas clementares como certos
programas de compula<,;iio,
calculos financeirus de laxa de
juros, etc ...



Estas tecnicas apesar de indis-
pensaveis podem e devem ser
aprendidas rapidamente pelos
alunos formados nas universida-
des, ate de maneira autodidata.
o ensino universitario c muito
caro para satisfazer-se somente
em transmitir esses ensinamentos
elemcntares (Carcanholo, 1994).

A primeira avalia<.<ao dos
cursos de gradual,(ao em econo-
mia realizada pelo MEC revclou
que os resultados obtidos pelos
alunos da UFPI f"icaram bem
acima de diversas universidades
de estados mais desenvolvidos
do que 0 Piaui, apesar dessa
mesma avalia<.<ao assinalar a
deficicncia em termos fisicos,
material pedagagicos, biblio-
teca e ate do corpo docente da
nossa Universidade.

o avanl,(o conseguido com a
introdul,(ao e estudo dos clas-
sicos como Marx, Schumpeter,
Kalecki, os estruturalistas da
CEPAL, etc., nao deve ser
abandonado. Cada campo tea rico
deve fazer parte do curriculo,
pois tern muito a contribuir na
formal,(ao pro fissional dos
economistas. Alem do mais, nas
cicncias sociais e, em especial
na economia, como afirma 0
prof. da UN13 Lauro Campos,
(1992): "A inteligencia humana
nao produz um sahel' puro,
neutro e etenlO, mas um
prodllto historico, socialmente
condicionado, distorcido pelos
il11eresses I" privilegios da
classe social em que se
formou 0 pel/sador. A falsa
cunscien<;ia Ii prodllzidu como
pel/sam en to da cia sse social
dominallte, que ocupu u polu
do nao-lrahalho, e que forja
explica~'i)es, leorias que sG.o
juslificulivas de sells pri-
I'ilcgios, do uso de seus
inslrumelllOS de comando,
de suas relu~'ijes de
dOfllinac;uo e de poder. Ao
muscarar a realidade, ao fuzer
erer que sell pOlliO de visUl
parlicular e 0 ponlO de vista
de toda a sociedade, au limilar
o movimellto e 0 devir Irans-
formando-o., num falso pro-
cesso de retorno (/ situu~'uo
de equilibrio que etemiza e
reprol!uz l/ eSlrulllra social,
('cOI/lJmicl/ c politica, a j(lIsa
cOl/sciencia cOllslrr5i, neces-
sariumerde, rcpresenluc;iies do

real como parte de sua
produr;ao ideol6gica que e
um sislema ", aparentemente
coordenado de distor~'aes,
desvios e ilusaes".

o pluralismo tearico e
metodol6gico existente no
curriculo de gradual,(ao em Ci-
cncias Econ6micas se sobres-
saiu, justamente por nao somen-
te apresentar a forma distorcida
de interpretar a realidade eco-
nomica (neoclassicos), mas tam-
hem, revelar 0 seu extremo
oposto anticapitalista: a crftica
marxista. E, ainda apresentar a
chamada op<.<ao intermediaria, a
social-democracia. Na presente
fase de crise do capitalismo e da
teoria econ6m:ca, 0 emprego do
pluralismo tearico significa a
verdadeira "economia dita mo-
derna".

Finalizando, queremos acres-
centar que 0 pluralismo esta
respaldado, nao somente, no
pressuposto da honestidade ci-
entifica, mas tamhem no conceito
clcmentar de etica para 0 exer-
dcio da profissao de economista.
Nesse ponto 0 pensamento do 0
ex-prcsidente da ANGE (As-
social,(ao Nacional dos Cursos
de Gradua<;ao em Economia)
Rcinaldo Carcanholo (1994) e 0

seguinte: "em resumo, parece
ser claro que existe um es-
treito paralelo entre cada um
dos tres paradigmas hoje re-
levantes dentro do pensa-
mento eco/UJmico I" as con-
cep~'ijes (;ticas descrilas. Ao
paradigma neoclassico pa-
rece correspondcr a erica do
Iiberalismo C£nico uu en-
vergonhado que, na Ilossa
opiniao, e L'ma antietica; a
concepc;ao ricardiana as-
socia-sc a cticl/ social-de-
mocrata, temcrosa I" vacilante;
ao paradigma criado pOl'
Marx corrcspol1de a etica da
lihertac;uo" •

'SAMUEl DA COS'IA FllHO 0 profc,sor dc
Ecol1omia DU'ON/UFI'I, DlJutoralldo
do Il1stilullJ dc 1;.col1ol11ia/UNICi\MI'
LUlz CA~[ DS ROORIGLI[~ CRUZ PUSCA\ LO pro·
fessor dc Ecollomia DI',CON/UI:I'I,
Espccialisla cm I:collolllia Rural.

-A GLOBALIZA<;AO

Mudan<;a nas condi<;6es de
concorrencia, produtos e servi<;os
sao a tonica do passado recente e
decorrem do novo cenario ma-
croeconomico p6s anos 70, do
avanc;o das novas lecnologias de co-
municac;ao e informac;ao, alcm do
processo de globaliza<;iio dos mer-
cados financeiros c nao-financei-
ros, possibililado pelas polfticas de
liberal izac;ao e desregu lamenta<;ao.

o processo de desintermedia<;ao
financeira obrigou as institui<;iies
bancarias a buscarem novas estra-
tcgias de sobrevivcncia, enljuanlo
os fundos mutuos, companhias de
seguros, rundos de pensoes e com-
panhias financeiras elevaram sua
participa<;ao no mercado. Foram
criados novos produtos e servic;os
financeiros, ofcrecendo maior
rentabilidade aos aplicadores em
ativos. A transformac;iio das pou-
pan<;as em credito cedeu lugar a
finan<;as diretas, mobilitadas atraves
dos mcrcados de alivos, avan<;ou
a formac;ao de conglomerados e a
intermedia<;ao financcira.

Nos anos HO e YO, os investi-
dores institucionais lem condicio-
nado as tendcncias do mercado
internaeional de capital. Nesse
mercado, os investidores apresen-
tam estratcgias globais de cres-
cimento do pOrlftilios pur meio da
compra e possc de alivos pelos
fundos de pensiie, e segura-
dmas, como tambcm por inter-
medio de arbitragem e ganhos de
capital peJos fundos mutuos c
fundos de hedge. Esses agenles
altcram a prcrcrcncia pelo tipo de
ativo (assnciando seguran<;a e
Jiljuidez no» seus p\)rtr6Iios), im-
pulsionando 0 prllce"so de
integra<;;lo do Illercado de capital
in!crnacional alravcs de Jiga",;\(}
crcscentc entre os mcrcados
acionarios com 0 f1uxo intcrnacio-
nal de capitais.

i\ glnbalil.a<;;lo financeira c,
entao, lima decorrcncia do cres-
cimento dos inveslimcnlos no
portr61io dos agentcs, dando
origcm c acesso a mCfcados or-
ganizados lk invnsao inter-
naciollal il.ados ( holsas de valore, e



FINANCEIRA E CAPITALISMO SELVAGEM
I"uturos). J\ssiSlimos a exislcncia de
uma maim inlegra<;iio dos merca-
dos I"inanceiros e de capilais nas
IranSa('/lcs enlre residt:nles dc va-
rios paiscs.

Tal pmcesso permite 0 acess,)
dos invcslidores a uma gama de
instrumeillos negociados nas di-
versas econom ias (rnonilorando-sc
os riscos), cleva as oporlunidadcs
de gestao da riqueza e aurnenla as
op0rlunidades de l"inanciamel1lo das
aLi~ idades produl ivas. Toda\ ia, en-
conlran1<1, clcmenlos de natureza
especulaliva conlerindo ao sislerna
um Caraler mais insl.ivel que propicia
I)S ataques aos mercados de a<;()es
e cflmhio, nas alividades bancarias
e lmlas as I"ormas de credito, re-
dllllndo 0 poder Ja gestao mll-
nelaria. hanc,iria e carnhial dus ban-
cos centra is.

() sislerna hancario slll"re pres-
sfles que podcm rc,ullar em qucbra
e I"alcncia, ou ale avan<;ar para 0

cllnhecido "risco sislcmico" ,ou
scia, 0 perigll do "deito dominll"
pela quebra de um ou viirios hancos.
1\ glohal il.a<;il11 rinanceira lem gc-
rado prohlernas importanles e re-
du/ido II poder dos g\)\ crnos de
inl"luenciar as vari,h,eis macro-
econi1m icas.

Emhor,1 ocorra a glohal iza<;rlo,
a demanda inlcrna c prcpon-
der"nlc na dClcrmina<;illJ da pro-
du<;rto c emprcgo nos paiscs dc-
scnvolvidos. [ssas economias ca-
racleril.am-se pela exislcncia tk uma
inlervcl1\;iiu deliberada do Estado
na econllmia pmmovendo e in-
ccnlivando 0 dcsenvolvimento,
principalmcnlc com promo<;rlo e fi-
nanciamenll) dc Pesquisa c
Tccnologia.

I\cunLen: que no Brasil, 0 su-
cesso inicial do Plano Real deu
margcm a viltiria ·de Fernando
Henriquc ('ardosu que pmsseguiu
1110ldando a econllmia . 0 ESladu e
a sociedade na lillha liheralizanle
iniciada pelu governo ('oHm. 0 "'I'm-
jelo Nacillnal" que conlinua em exe-
CUIJIO aprl)H)U e promoveu rdm-
mas que diminuiram 0 papel e a
:J<;rlodo ESladl1, lransl"mmaram n11S-
sa eCllnllmi,1 na It:nlati~a de reduzir
° cilamadll ·'cuslO Brasil'· (impOSlos,
burocracia e IIll"ra-eslrulura).

Os deitos POSilivos iniciais da
pol il ica de eslahi IiI.a<;iil1, aherlura
comercial e a globaliza<;ao Icvaram,
os conservadores e a imprensa, a
propagar e dcrcndt:r as lJecessarias
transl"ormat;lies liberal izailles para
a melhoria da economia c SllCic-
dade hrasileira. Jornais, revislas,
que formam a opiniiio das eliles e
da clas'ic media, marlclaram lodos
os dias na lecla do neoliberalismo.
Os meios de comunica<;ao de massa,
que l110delam a opiniilo popular,
tambcm.

() apoio das eliles e da classe
media. ambas deslumbradas com 0

consul11o de bellS imporlados
para alcnder ao consllmo e a os-
lcnta"ao dos novos riclls c dos
abastados do pai'i, lornou a nOSs.l
alua! modernidadc C0l110 sendo
apenas um<\ qucstiio de consumo
de bens dos paises desenvolvidos,
nao h.·ndo nada a ver com 0 acesso
e dit'eito do povo hrasileiro ao
empt'ego, cdllcal,::io, saltdc, lazcr,
seglll'3l1l,:a e ate a alill1cnta~ao.

Nesse processo, a americaniza-
"CIO ua publicidade brasilcira leve
UIl1 papel fundamcnlal na difllsao
dos pad nics de consumo l11oderno e
dos novos cSlilos de vida surgida
nas 1·t1limas cinco decadas, devidas
eSlar scmprt: voilado ao esllmulo
de urn perfil de dcmanda marcada
tanlo pela dcpcndellcia cultural
qllanlo pclo padrao imitativo.

Ocmre que a politica liheral dc
modernil.a<;iio imposta a nossa
cconomia c sociedade nao trou-
xeram para 0 Brasil e Nordcsle, os
heneficios lao dCl·anlados pela
imprcnsa c pelos apologislas do
Iibnal ismo. 0 nosso novo model0
de dcsenvolvimenh1 nao aprt:scnlou
numem slJperior ao alcan<;ado du-
ramc 0 periodo da chamada "Decada
I'crdida··. Eo qUl: c pim, a tenlaliva
de implemenla<;fll\ do livre mercado
agravou as cscandalosas e gigan-
lescas dikrcn<;as sociais existenles
no nosso pais.

Os relallirios divulgados cm
Selcmhro 11.)4') pelo Bird (l3anco
Mundial) e pcla UnClad (CIlnfe-
rcncia das Nat;lies Unidas para 0
Comcrcio c 0 Dt:sellvolvimento),
revelal11 que a pI\lilica de liberali-
za-:ao das cconomias em desenvol-

vimt:nto bencl"iciou os paises dc-
scnvulvidos e suas mullinacionais,
enquanlo a miseria, a desigualda-
de co alraso econ6mico cOlllinua-
ram a dominar 0 cenario dos pai-
ses emergentes.

"... a tentativa
de

implementaqiio
do livre
mercado

agravou as
escandalosas
e gigantescas

d~ferenfas
SOClalS

existentes no
nosso pais. "

Dc acordo com 0 relall1rio do
l3ird, no pCrlodo ut: maim adesilo
dos paises em dest:nvI)lv imcnlo
ao neoliheralismo (abertura de
scus mercadl1s, redu<;~1l1 do papel
do ESlado t: cslimulo a cnlrad,(
de inveslimenlos eSlrangeiros) au-
menlllu a pobrcza cm cscala inlcr-
nacional e cresccu a rea<;iio
prolecionisla nus paises indus-
trial izados. Nessa fase, 0 total uc
pessuas que \ ivem com menos
de US$ 1,00 pm liia passou de
1,2 bilhao cm Il)X7 para 1,5 bilhao
na atual idadc. r. a I\merica La-
tina se dcslacou denlrc as regi6t:s
com a pima mais act:nluada.

J\ UnClad conslalou que a
global il.a<;ao lem lrazidu mais dei-
10S nocivos do que beneficios
par,j as econumias em descn,
volvimcnto. St:gundo 0 cilaull lir-
g~lo:
l) Nessa dt:cada, os paises emer-

gentes que liberali/aram I) seu co-
mcrcio liveram urn crescimento
menm (I ,Wi;) uo que os paises dc-
senvolvido, (2,2');), aumcnlando a
dislflilcia enlre na'/les ricas e na-
<;f)t:s pobres;



2) A media de deficit comercial em
rela<;ao ao PIB (Produto Interno Bru-
to) dos paises em desenvolvimento
esta 3% maior do que a media dos
anos 70, periodo anterior as refor-
mas liberais;:

3) Em 1998, China e India tern
crescimento estimado em 7,8% e
5,8%, respectivamente. Esses dois pa-
rses resistiram a tenta<;ao de
liberaliza<;ao comercial e rapida
integra<;ao ao sistema financeiro
internacional;

4) Caso retiremos a China do blo-
co de parses em desenvolvimento, a
media de crescimento das na<;6es
menos desenvolvidas cai para 0,7%;

5) A partir da crise Asiatica ocorreu
uma redu<;ao dos pre<;os dos
commodities, piorando, as contas
externas dos parses em desenvolvi-
mento, e

6) 0 que C pior, 0 relat6rio da
Unctad tamhem lan<;a duvidas sobre
as perspectivas de recupera<;ao
das economias emergentes nos pr6-
ximos anos. Esse 6rgao preve que 0

cencirio financeiro internacional sera
marcado pela fragilidade e por novos
tiscos.

No que diz respeito ao Brasil, a
polftica de atra<;ao de capita is e in-
vestimentos externos se concentrou
em privatiza<;6es, fus6es e aquisi-
<;6es, aLividades que nao ampliaram
a capacidade produtiva da econo-
mia. 0 afluxo de moeda forte valori-
zou 0 Real levando a aprecia<;iio
camhial, inslahilidade e minando a
performance comercial. Esses capitais
externos se concenlraram no setor
servi<;o e bens finais de consumo,
nao gerando excedentes exportaveis
e impactando desfavoravelmeme 0

resultado de transa<;6es correntes
do halan<;o de pagamentos.O pars
voltou a apresentar niveis exces-
sivos de endividamento, dependen-
cia de capitais externos, tendo no
periodo de 12 meses encerrado em
Agosto de 1999, 0 deficit em wnta
corrente chcgado ao equivalente a
5,02% do PIB.

!'I atual politica econ6mica libe-
ral, al6m de alender ao consumo das
eliLes americanizadas, somente ser-
viu para desmantelar a industria
nacional, concenlrou ainda mais a
renda, elevou 0 desemprego, reduziu

os direitos dos trabalhadores, ani-
quilou e esvaziou 0 Estado, etc., ou
seja, redundou em enorme custo
social para a popula<;ao, que foi
sendo constantemente sendo joga-
da para 0 mercado informal de
bens e servi<;os. Os indicadores so-
dais revel am a existencia de urn
significativo descompasso entre a
evolu<;ao das atividades produtivas
e as variaveis sociais. E essa e uma
caracteristica encontrada em todas as
regi6es do pais.

"A atual po[[tica
economica liberal,
alem de atender ao
consume>das elites
americanizadas,

somente serviu
para

desmantelar a
industria nacional,
concentrou ainda

mais a renda, elevou
o desemprego,

reduziu os direitos
dos trabalhadores,

aniquilou e esvaziou
o Estado, etc... "

A liberaliza<;ao da economia bra-
sileira nao e solu<;ao para nossos
graves prohlemas economicos e so-
ciais. 0 projeto vigente c de urn
capitalismo selvagem, no sentido
de que nao existem mecanismos de
efeitos regressivos e social mente
injuslos das reformas e do padrao
de funcionamento da economia
que 0 governo tern encaminhado.O
proprio projeto liberal implica urn
aumenlO da exclusao social. 0
governo trata de liquidar 0 pouco
de prc)te<;ao que existia. Desrespeita
abertamente a constitui<;ao, amea<;a
a Justi<;a do Trabalho, reduz a
prote<;ao ao velho, a crian<;a, etc.

A ideologia neoliberal que afir-
ma ser a integra<;iio regional e mun-
dial altamente benCfica necessita
ser questionada. Os paises desen-
volvidos determinam 0 ritmo da
competi<;ao internacional, trabalhan-
do na fronteira tecnol6gica e pos-
suindo capacidade para introduzir
novos produtos, criar inova<;6es
que reduzam cuslos, elc. !'116m do
que, a realidade hist6rica desses
paises moslra que as principais na-
<;()es desenvolvidas, dentre os quais

destacam-se os Estados Unidos da
America, Alemanha e 0 Japao, uti-
Iizaram-se e se uti Iizam 0 Estado e da
via protecionista em beneficia de
seus desenvolvimentos. Nada as-
segura que 0 que e benefico para 0
desenvolvimento do capitalismo dos
parses avan<;ados seja adequado aos
destinos da e.::onomia brasileira. 0
Brasil possui uma economia e so-
ciedade que apresenta enormes de-
sigualdades e ocupa uma posi<;ao
perif6rica na economia mundial. Nao
devemos esquecer de que a nossa
estrutura' empresarial se apresenta
menos desenvolvida em termos de
poder financeiro, nivel organizacional
e capacidade tecnol6gica do que as
elites empresariais das na<;6es desen-
volvidas.

Alem do mais, quando 0 Brasil
passar a fazer parte de urn grande
bloco econ6mico cresce baslante 0
risco e a possibilidade da perda de
sua autonomia de politica econo-
mica. Nossa economia nao depen-
dera mais de uma politica econo-
mica e social de governo a partir
de decis6es aut6nomas e soberanas.

Como no passado colonial, 0

funcionamcnto da economia brasilei-
ra e suas atividades passarao a de-
pender de objetivos e interesses es-·
tranhos ao pais. No que diz respeito
as politicas publicas voltadas para 0

desenvolvimen~o regional, esse qua-
dro aponta nao s6 para sua
marginaliza<;ao, mas acima de tudo
para 0 seu esquecimento.

Porcm, a globaliza<;ao nao e urn
processo de natureza "inevitavel"
que nao possa sofrer interven<;ao e
controle. 0 Brasil pode implementar
urn projeto nacional de desenvolvi-
mento novo e alternativo, que apesar
do carMer de classe do Estado, deve
estar apoiado nas polfticas publicas.
Esse plano deve tentar solucionar os
problemas estruturais, os dese-
quilibrios regionais, as sequelas
econ6micas e a deteriora<;ao do qua-
dro social hrasileiro. Nesse processo,
se faz necessario, antes de tudo, re-
cuperar 0 Estado para que esse PllS-
sa heneficiar a nossa popula<;aiJ •

·SAMUEl DA CDSTA FllHO e professor ass is-
tcote da UFI'I, Mestre em Economia pdo
CI\EN e Doutorando do LE/UNICI\MP



A GLOBALIZA~AO E A COMUNIDADE DE NA~()ES

Pode-se afirmar que a Globa-
liza<;ao,na Comunidade de Na<;6es,
foi implementada, a partir de 1989,
quando a Bipolaridade de Poder
deixou de existir; com a desestru-
tura<;ao poiitico-institucional da
Alian<;aOriental, liderada pela Uniao
das Republica Socialistas Sovieticas
(URSS).

A Bipolaridade de Poderdominou
as rela<;6esinternacionais durante
quarenta e cinco anos, impos-
sibilitando que a Globaliza<;aoFosse
incrementada, tendo em vista a
predominancia da problematica
ideol6gica, em detrimento dos
interesses nacionais, bilaterais e
multilaterais.

A p~rtir de 1990, a Multipo-
laridade de Poder passou a predo-
minar nas rela<;6es internacionais.
Os interesses comerciais passaram a
dominar os entendimentos inter-
nacionais. As guerras regionais e
perifericas, foram sendo, paula-
tinamente aplacadas. Os entendi-
mentos superaram as disc6rdias.
Os parsespassaram a constituir uma
nova ordem internacional politica e
econ6mica 1,- alicer<;ada na diplo-
macia, nas negocia<;6es, bilaterais e
multilaterais.

A Alemanha conseguiu a sua
unidade polftica. Inclusive parses
diminutos no cenario internacional,
como 0 lemen, tambem conseguiu
a unidade nacional. 0 Estado de
Beligerancia foi arrefecido com a
derrota militar do Iraque, causada
pelas'na<;6es ocidentais lideradas
pelos Estados Unidos da America,
depois da invasao e anexa<;ao
politica do Kuweit, em meados da
decada, na opera<;ao denominada
Tempestade do Deserto.

Outrossim, os EUA e 0 Vietna,
inimigos hist6ricos por tres decadas,
resolveram equacionar as diver-
gencias, normalizando as rela<;6es
diplomaticas bilaterais. Fato seme-
Ihante ocorreu no Cambodge e Laos,
a antiga Indoch ina Francesa.

Governos ditatoriais como 0 de
SaddamHussein,no Iraque;Muammar
EIKadhaffi, na Libia; Fidel Castro, em
Cuba; Kim )ong II, na Coreia do
Norte, e tantos outros, foram isolados

politicamente, no contexte das rela-
<;6es internacionais, e mergulha-
ram em graves crises sociais e po-
Ifticas. Ao mesmo tempo, a
Globaliza<;ao ganhava espa<;o in-
ternacional, pautada no trin6mio
- Integra<;ao, competitividade e
complementaridade.

As na<;6esreconheciam cada vez
mais a impossibilidade de superar
obstaculos internos e internacionais,
defendendo interesses individuais.
Os interesses coletivos ocuparam
lugar de destaque no cenario regio-
nal e mundial. Por conseguinte, a
Interdependencia suplantou sobe-
jamente a auto-suficiencia. As Van-
tagens Comparativas Relativas, tao
apregoadas por David Ricardo na
fase inicial da Revolu<;aoIndustrial,
no inrcio do seculo XIX, ganhou
nova roupagem, permitindo que
p rocessos estag nados de Un iao
Econ6mica fossem reativados, de
forma realisla.

Dentro deste contexto, surgiu
o Mercado Comum do Cone Sui
(MERCOSUL), na America do Sui,
em substitui<;ao 11 ALADI (As-
socia<;ao Latino-Americana de
Integra<;ao), de 1980.

o fim do bloco socialista do
Leste Europeu, possibilitou que as
na<;6esocidentais da Europa, redi-
recionassem seus investimentos para
esta parte geogrMica do continente,
com a finalidade de integrar parses
como Pol6nia, Republica Tcheca,
Repu- blica Eslovaca, Romenia,
Hungria, Bulgaria, Let6nia, Est6nia,
Lituania e Ucrania, na Comunidade
Econ6mica Europeia (CEE),ate 2005.

Os blocos econ6micos regionais
passaram a ser priorizados, em
detrimento de tentativas globais de
integra<;ao.Por exemplo, a ALCA (As-
socia<;ao de Livre-Comercio das
Americas) e apenas uma promessa,
lan<;ada em 1992, pelo entao
Presidente dos EUA, George Bush,
em final de mandato. A prioridade
e a integra<;ao regional, quer seja
entre os parses ricos e indus-
trializados, subdesenvolvidos e em
desenvolvimento.

Entretanto, a longo prazo 0
objetivo da Interdependencia e pela
cria<;aodos Estados Continentais. A
CEE e 0 bloco econ6mico mais
avan<;ado, na Comunidade de Na-
<;6es,tendente a atingir esta finali-

dade, mesmo com a desacelera-
<;aodo processo, em razao da
absor<;aodos parses do Leste Euro-
peu.

Ao estudar a evoluC;ao politica
e econ6mica da Humanidade,
e possivel observar que a busca
de constitui<;ao dos Estados
Continentais e contrnua e ascen-
dente, apesar das guerras. Desde
a economia coletora que 0 Homem
procura a unidade, a intera<;ao,
a integrac;ao. No derradeiro ana
do seculc XX, os pafses vivem a
fase de transi<;ao da Economia
Industrial para a Economia P6s-ln-
dustrial. Sendo caracteristicas
marcantes desta nova Economia 0
desenvolvimento sustentado; a
preservac;ao do Meio-Ambiente; a
Informatica como meio imple-
mentador do processo de tomada
de decisao e transformador dos
habitos e costumes da sociedade;
e a Integra<;aoEcon6mica.

Preservaro Meio-Ambiente nao
significa tolher a capacidade de
parses subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, na implemen-
ta<;ao do crescimento econ6mico.
o desenvolvimento tem de conti-
nuar. Mas pautado em politicas ra-
cionais, direcionadas para a utiliza-
<;ao dos recursos naturais em prol
da sociedade. Desenvolver nao
significa depredar, dilapidar as
florestas, a fauna, e sim, otimizar
a utiliza<;ao dos recursos existentes,
nasatividades produtivas.

o Estado Continental ja foi
tentado, com relativo sucesso, em
fases anteriores da Humanidade. 0
Imperio Romano e um exemplo
tfpico deste Estado. Partindo da
Europa, conquistou a Euro -Asia e
atingiu a Asia Menor. Deixou le-
gados importantes para os pafses
e a sociedade, principalmente no
ambito do Direito e da Politica. 0
Imperador Frances, Napoleao
Bonaparte, tambem instituiu um
Estado Continental na Europa, entre
1808 e 1815. Apesar de derrotado
militarmente pelos ingleses em
1815, na famosa Batalha de
Waterloo, hoje Belgica, seu legado
politico continua atual e intensa-
mente estudado pelos cientistas
politicos, tendo side transformado
em estadista.



Sem entrar no merito da ques-
tao s6cio-politica, Adolf Hitler
buscou a consolida~ao do Estado
Continental Europeu entre 1930 e
1945. Conseguiu relativo sucesso no
objetivo delineado. 0 erro cometido
nao estava no Ideario Politico, e sim
no meio implementador, a for~a
das arl1')as,e nao a diplomacia. Mas
nao se pode tirar-Ihe 0 merito de
ter governardo quase toda a Europa
e Euro-Asia ao longo de seis anos,
sem aliados politicos significativos.

A Bipolaridade de Poder surgida
com 0 termino da Segunda Guerra
Mundial em 1945, se constitui em
uma nova tentativa dos paises vi-
toriosos da guerra, em estabelecer
Estados Continentais ainda pau-
tados na for~a das armas, dos
conflitos regionais e internacionais.
Somente com 0 passar dos anos,
das decadas,as duas superpotencias,
EUA ~ URSS:puderam perceber a
impossibilidade de atingir este
objetivo, sem colocar em risco a
pr6pria existencia da Humanidade
no Planeta, como consequencia
dos Arsenais Nucleares, Quimicos e
Bacteriol6g icos,desenvolvidos.

Foi esta conscientiza~ao da
iminencia de uma Terceira Guerra
Mundial catastr6fica, que inviabi-
lizou a implementa~ao dos obje-
tivos belicos pretendidos. Era do
conhecimento dos Estados Unidos
da America que um ataque nucleal'\
surpresa a URSSS,nao seria capaz
de destruir seus arsenais at6micos,
permitindo a Moscou reagir a
agressao. A reciproca era verdadeira
com rela~ao a um ataque nuclear
sovietico aos americanos.

Desta forma, a marginaliza~ao
do uso da for~a militar para atingir
os objetivos pretendidos na Comu-
nidade de Na~6es, decorreu do for-
midavel aparato militar armaze-

. nados pelas Alian~as Ocidental e
Oriental.

A partir da decada de 1980, 0
estado de beligerancia entre as
superpotencias cedeu lugar ao
gradual entendimento e arrefe-
cimento dos conflitos perifericos e
regionais. Os EUA, como super-
potencia havia side derrotado
militarmente pelos vietnamitas em
1973. A URSS, tambem como
superpotencia, havia side derrotada
militarmente pelos afegaos em
1989.

A diplomacia, os entendimentos
bilaterais e multilaterais, os inte-
resses econ6micos e comerciais, a
problematica regional, passaram a
superar a guerra ideol6gica. A
globaliza~ao e implementada. E a

"0 Jim do bloco
socialista do Leste

Europeu, possibilitou
que as lla~6es
ocidentais da

Europa,
redirecionassem seus '

investimentos .. "

Como resquicio da Guerra Fria
aparecem alguns obstaculos que
maculam 0 pleno sucesso da
globaliza~ao. Assim discriminados:

1. A Questao do Narcotrcifico: Este
e um problema que envolve todas
as na~6es, no bojo da Comunidade
de Na~6es. Paises ricos e pobres
estao mergulhados neste problema,
sem perspectiva de solu~ao a curto
prazo. Apesar da a~ao energica de
uma gama significativa de paises,
o NarcotrMico se expande mun-
dialmente, pela parcim6nia de
outros paises, cujos governantes,
autoritarios, utilizam este meio
ilegal de acumula~ao de capital,
para atingir objetivos escusos. A
America Latina; a Africa Negra e 0
Sudeste da Asia, sao as regi6es
geogrMicas mais sensiveis a este
problema. Paises como Suriname,
Bolivia, Peru, Col6mbia, Equador,
Angola, Congo, Ruanda, Burundi,
Filipinas, Birmania, Nepal. Butao,
lemen, Cambodge, Afeganistao,
dentre outros, institucionalizaram
o narcotrMico, como Fonte de
renda e de divisas internacionais,
abastecendo mercados, e possibi-
litando 0 surgimento de Estados de
Facto, nao de Jure. Movimentos
guerrilheiros ditos de esquerda,
utilizando artificialmente os
interesses coletivos, dao prote~ao
aos traficantes de entorpecentes,
em troca de pedagio financeiro
para a continua~ao da luta armada.
As For~asArmadas Revolucionarias
da Col6mbia (FARCs),sao exemplos
desta coloca~ao. Estados narco-
traficantes conclui esta formula~ao,
merecendo destaques a Birmania do
General Ne Win; 0 Suriname,
comandado p~lo Coronel Desi
Bouthese e seu filho Dino; e 0
Afeganistao dos Talibans e do
multimilionario saudita Osama Bini
Laden;

2. As guerras mercenarias: Con-
cluido a fase da Guerra Fria,em 1990,
nem todos os conflitos surgidos nes-
ta fase foram encerrados. Muitos so-
freram processos de muta~ao e con-
tinuaram mais intensos do que antes.

Angola, pais da Africa Ocidental,
ex-col6nia portuguesa ate novem-
bro de 1975 , e um exemplo desta
formula~ao. Primeiro, mergulhou
em uma guerra civil pela independen-
cia politica. Depois, durante quinze
anos, foi envolvida em conflito
periferico, de cunho ideol6gico. E
a partir de 1990, vive mergulhada
em uma guerra mercenaria pelo
dominie das riquezas nacionais. Os
atores das tres fases distintas da
guerra civil sao os mesmos. De um
lade 0 MPLA(Movimento Popular para
a Liberta~ao de Angola),liderada
pelo Presidente Jose Eduardo dos
Santos.Deoutro lado,dominando 50%
do territ6rio nacional e instituindo a
Republica de Jamba, Estado de Fac-
to,esta a UNITA(Uniao Nacional para
a Independencia Total de Angola),
liderada pelo cientista politico Jonas
Savimbi. Como piv6 do conflito,
as riquezas minerais do pais,
notadamente os po~os de petr61eo
do Enclave de Cabinda e as minas
de diamante do SuI.0 conflito pro-
mete durar muitos anos. A nao ser
que a multinacional sul-africana
diamantffera De Beers,pare de com-
prar 0 produto de Savimbi e/ou os
EUA deixem de adquirir 0 petr61eo
negociado por Luanda. A corrida
armamentista continua na Regiao;

o Congo Kinshasa, ex-Zaire, ou-
tro pais da Africa Ocidental, depois de
trinta anos de ditadura comandada
pelo General Mobutu Sese Seko,
deposto e recentemente falecido,
vive outra ditadura liderada pelo
aventureiro Laurent Desire Kabila.
Existe uma guerra civil interminavel
neste grande pais africano, rico em
minerais. De um lado, os militares
liderados pelu Presidente, com 0
apoio dos governos de Angola
e Zimbabue. Do outro lado, civis e
militares descontentes com os
caminhos tomados pelo pais depois
da deposi~ao de Mobutu, contando
com 0 apoio dos governos de
Uganda, Ruanda e Burundi. No meio
da questao, como piv6, 0 controle
das minas de diamantes do
pais. Recentemente, como paga-
mento pelo apoio militar recebido,
Kinshasaentregou para 0 ditadorde
Zimbabue, ex-Rodesia, Robert
Mugabe, duas minas de diamantes.



POrlanto, a questc:io crucial deste
pais nao e ideol6gica ou etnica, e
sim economica e comercia!. Os
soldados e mercenarios disputam 0
controle das minas, da riqueza
nacional. Enquanto houver procura
por diamantes, havera guerra;

Serra Leoa e outro pais africa no
que vive mergulhado em uma guer-
ra civil interminavel, envolvendo
fac~6es politicas rivais e tribais,
mercenarias, cujo objetivo e 0 con-
trole das minas de diamantes. Esta
guerra civil estar a completar uma
decada, sem solu~ao aparente. A
~UA (Organiza~aoda Unidade Afri-
canal ja enviou diversos contigen-
tes militares para pacificar 0 pais,
sem sucesso. Da m~sma forma ja
procedeu a Organiza~ao das Na-
~6es Unidas (ONUj, tambem sem
sucesso.O Reino Unido recente-
mente enviou for~as militares para
proteger os estrangeiros residentes
no pais e tentar por ordem na Ca-
pital, Freetown, mas nao obteve
sucesso.A for~a motriz deste con-
£lito sao as minas de diamantes.
Tanto e verdade que ha dois anos
passados,houve um breve periodo
de paz entre as fac~6es do Presi-
dente Ahmad e do Uder Rebelde
Freddy Foday. Foi oferecido a Foday
a vice-presidencia. Mas ele prefe-
riu ser Ministro das Minas.lsto de-
monstra 0 real interesse economico
do conflito;

A Somalia, desde 0 fim da
Bipolaridade de Poder em 1989,
quando foi deposto 0 General
Mohammed Siad Barre, ja falecido,
que sofreu fragmenta~ao tribal,
com 0 surgimento de varios paises
de facto, que comercializam
normalmente com 0 exterior e
continuam mergulhados numa
guerra civil interminavel. Ha cinco
anos passados, os Estados Unidos
da America, com 0 intuito de res-
taurar a ordem politica no pais, e
com 0 aval da ONU, enviou formi-
davel for~a militar a Mogadiscio,
Capital do Estado.Foram derrotados
pelos guerrilheiros tribais e isla-
micos, tendo de deixar 0 territ6rio
ocupado na calada da noite, depois
de muitas perdas humanas, ina-
ceitavel para a sociedade ame-
ricana, para nunca mais voltar. A
guerra continua. 0 pais e rico em
minerais.O diamante e a for~a
implementadora do conflito;

Ruanda e Burundi, na metade
da decada de 1990, mergulharam
em uma guerra civil sanguinaria. De

um lado, a etnia Tutsi. De outro
lado, a etnia dos Hutus. Saldo preli-
minar do conflito: um milhao de
mortos.Tal fato levou a ONU, atraves
da Corte Internacional de Justi~a
(ClJ), a constituir um Tribunal Inter-
nacional Especifico, com sede em
Haia,Holanda, para julgar os respon-
saveisnos dois paises, pela inciden-
cia de guerra genocida. Os julga-
mentos continuam, sem prazo para'
conclusao. Ea guerra nao foi resolvi-
da.O 6dio racial persiste, sem solu-
~ao aparente.

Estes sao alguns fatos impor-
tantes que caracterizam a guerra
mercenario nas rela~6es inter-
nacionais. Sao empecilhos para a ex-
pansao da globaliza~ao. Sao empe-
cilhos para 0 fortalecimento da
interdependencia.

"Ruanda e Burundi,
na metade da decada
de 1990, mergulhar;am.
em uma guerra civil
sanguinaria. De um
!dUo, a etnia Tutsi.

De outro lado,
a etnia dos Hutus.

Saldo preliminar do
conflito: urn rnilhiio

de rnortos."

Nos ultimos dois anos fatos po-
liticos importantes ocorreram,
contribuindo para 0 fortalecimento
da Globalizd~ao, via Integra~ao e
Interdependencia, no contexte da
Comunidade de Na~6es. Merecem
ser destacados os seguintes:

1. No Reino do Marrocos faleceu,
de morte natural. 0 Rei Hassan II,
que exerceu 0 poder de forma
absoluta. Enquanto vivo, Hassan II
impediu a solu~ao da Questao do
Saara, conquanto nao manteve en-
tendimento com a Frente Polisario
de Liberta~ao Nacional (FPLN),que
luta, desde 1975, pela constitui~ao
de um Estado soberano e indepen-
dente, na antiga colonia espanhola.
Rica em fosfato, e estrategica, do
ponto de vista geopolitico, este
territ6rio foi anexado ao Marrocos,
que nao aceitava sequer discutir
principios de autonomia interna.
o Rei falecido governava ditatorial

mente, e ao Iongo de trinta anos
sl,lfocou varios levantes civis e mili-
tares contra a monarquia. Foi subs-
tituido pelo seu filho, Mohammed
VI, bastante jovem, cujo primeiro
ate como monarca foi libertar
todos os prisioneiros politicos en-
carcerados pelo Pai, ao mesmo
tempo em que prepara 0 pais
para a realiza~aode elei~6es gerais,
com 0 objetivo de transforma-Io
em uma monarquia constitucional.
o Rei Hassan era um politico da
Guerra Fria, da Bipolaridade de Po-
der. Mohammed VI, educado na Eu-
ropa rica e industrializada, nos
melhores colegios do Continente,
e um politico da Globaliza~ao, que
busca 0 entendimento, a conc6r-
dia. A substitui~ao foi sumamente
benefica para a regiao e para a
Comunidade de Na~6es;

2. Na Jordania, faleceu vitima
de cancer, 0 Rei Hussein, tambem
ha mais de trinta anos no poder,
tendo enfrentado, ao longo do
tempo, inumeras tentativas de
questionamento da Monarquia,
inclusive por parte dos Palestinos,
que representam 50% da popula-
~ao do pais. No plano da politica
internacional, desde os acordos
de Camp David, assinados por
Anwar EI Sadat, do Egito, e
Menachen Begin, de Israel, que
normalizou as rela~6es diplo-
milticas entre os dois paises,elimi-
nando com 0 estado de belige-
rancia, que buscou diminuir 0 cli-
ma de hostilidade e desenten-
dimento entre os judeus e 0 seu
Reino Hachemita. Nos ultimos anos
de vida, contribuiu sobremaneira,
para a consolida~ao da Autori-
dade Nacional Palestina (ANP), nos
territ6rios previamente estabeleci-
dos para a cria~ao do Estado Pa-
lestino, pela Organiza~ao das Na-
~oes Unidas (ONUj, em 1948. E
resultado diplomiltico seu a acei-
ta~ao, por Israel, de Vasser Arafat,
no comando da ANP,na margem
Ocidental do Rio Jordao. Com 0 fa-
lecimento, assumiu 0 trono, 0 filho
mais velho, Rei Abdullah, tambem
educado na Europa, casado com a
Rainha Raina, uma palestina, que
pretende transformar 0 pais em
uma Monarquia Constitucional, e
continuar com 0 trabalho diplo-
matico do pai, em prol da paz regio-
nal, do fim dos desentendimentos
entre arabes e judeus, e da cria~ao
do Estado Palestino;

3. Recentemente, veio a falecer
em Damasco, Capital da Siria 0
mais enigmatico lider arabe dos



ultimos trinta anos. Estou a falar de
Hafez EI Assad.Faleceu,de morte na-
tural, 0 que e raridade na regiao,
cujo passado nao muito distante, e
o da disputa de poder, pela forc;a
das armas. Assad assumiu 0 poder
depois da derrota arabe para Israel,
na guerra dos seis dias em 1967.
Participou da guerra contra 0 Esta-
do Judeu, em 1973, tendo side der-
rotado militarmente. Sobreviveu a
este fracasso, na esperanc;a de
algum dia recuperar as Colinas de
Gola, ocupadas militarmente pelo
inimigo. Modernizou 0 Estado Sirio,
a seu modo. Como dois terc;os da
populac;ao siria tem menos de
trinta anos de idade, eles nao co-
nheceram outro governante a nao
ser 0 pr6prio Assad, chamado de
Leao de Damasco, e respeitado in-
ternacionalmente, pela palavra em-
penhada, e pelas decis6es adotadas.
o seu falecimento aos sessenta e
nove anos de idade, levou ao poder
seu filho mais novo, Bashar EIAssad
de apenas trinta e quatro anos de
idade. A peculiaridade na transic;ao
Siria diz respeito a instituciona-
lizac;ao da Republica Dinastica, no
Oriente Medio. A Siria nao e uma
Monarquia, e sim uma Republica.
Mas a sucessao de poder,obedece
os mesmos preceitos vigentes nas
Monarquias. Os filhos substituem os
pais. Assad deveria ter side substi-
tuido pelo filho mais velho, Rafic.
Mas, em 1994, de acidente auto-
mobilistico, veio a falecer. Dai a
ascensao de Bashar ao poder com
tao pouca idade e muita responsa-
bilidade. t medico oftalmologista,
formado na Europa. Tera a respon-
sabilidade de continuar com os
entendimentos diplomaticos com
Israel, com a finalidade de assinar
um Acordo de Paz. Tera a respon-
sabilidade de recuperar as Colinas
de Gola.Tera, tambem, a responsa-
bilidade de retirar as tropas sirias
que estao no Libano ha vinte e cinco
anos.E devera conter os questio-
namentos de politicos e militares
interessados no seu cargo. Entre-
tanto, para a globalizac;ao, esta su-
bstituic;ao, em Damasco, e relevante.
Assad se constituia no principal em-
pecilho ao entendimento regional.
Bashar, juntamente com os jovens
Reis Abudallah e Mohammed VI,
deverao alterar, para melhor, a si-
tuac;ao politica do Oriente Medio;

4. Enquanto ventos liberalizan-
tes surgem na Siria, Jordania, Mar-
rocos e ANP, no Iraque, no bojo
da chamada Republica Dinastica, 0
ditad:>r Saddam Hussein, ha vinte

anos no poder, ja designou 0 seu
filho mais velho, Uday, como ~eu
sucessor politico. Ha bem pouco
tempo passado, Uday passou a
ocupar 0 primeiro cargo politico da
sua vida, 0 de Presidente do Parla-
mento Iraqui:Jno. Isto e uma de-
monstrac;ao de que Saddam ja
decidiu quem sera seu sucessor,
quando 0 momenta ocorrer. Por
outro lado, nao ha 0 que come-
morar com esta designac;ao. Apesar
de jovem, Uday segue a linha
politica do pai. Nao foi educado na
Europa, e sim no pr6prio pais,
tendo aprendido que 0 poder
e conservado pela forc;a, com 0
emprego da repressao. E 0 coman-
dante da Guarda Pretoriana Re-
publicana, que protege 0 ditador e
sua familia. Guarda Pretoriara tao
bem equipada, que e detentora de
tanques e avi6es. Depois da Ope-
rac;ao Tempestade no Deserto, sob
o comando do pai, liderou a re-
pressao aos opositores. As nac;6es
ocidentais nao conseguiram der-
rubar Saddam Hussein do poder,
ao derrota-Io militarmente no inicio
da decada de 1990. Foi um erro
estrategicos dos ocidentais, nao
terem ocupado militarmente a Ca-
pital do Iraque, Bagda. Com isso,
Hussein conservou 0 poder, restau-
rou a estrutura militar anterior,
e designou seu filho como herdeiro
politico. E um obstaculo ao enten-
dimento no Oriente Medio, pois
Sad dam e Uday sao inimigos de
Israel, da Siria, do Ira e do Egito;

5. A Republica Dinastica se faz
presente tambem na Libia. 0 di-
tador Muammar EI Khadhaffi, no
poder ha trinta anos, estar a trans-
formar seu filho em herdeiro
politico. Khadhaffi, assim como
Saddam Hussein, sao lideres da
Bipolaridade de Poder, da Guerra
Fria, nao comportando suas
existencias polit;cas, no mundo glo-
balizado. Devem ser substituidos
para 0 bem do Oriente Medio, para
que a regiao, mergulhada ha
cinquenta e um anos em conflitos
armados intermitentes, consiga
finalmente a paz e a prosperidade
econ6mica e social;

6. Finalmente 0 Ira. Nao e uma
nac;ao arabe. E sim, uma nac;ao
persa. Mas esta inserida no contexte
do Oriente Medio, desde a mo-
narquia do Xa Reza Phalavi, na
decada de cinquenta do corrente
seculo. A partir de 1979, transfor-
mada em Republica Islamica Xiita,
neste inicio do ana 2000 sofreu

transformac;6es liberalizantes, com
a vit6ria da Ala Moderada dos
Ayathollas, liderada pelo Presidente
Mohammed Khatami, sobre a Ala
Radical, liderada pelo Lider Espiritual
do Pais, Ali Khamenei, nas eleic;6es
parlamentares realizadas. 0 mais
surpreendente neste acontecimento,
foi 0 respeito da vontade popular,
pelos lideres conservadores. Apesar
das ameac;as de que 0 regime sofreria
um enrigecimento, tal fato nao
ocorreu. Teera demonstra que uma
Republica Islamica pode ser
democratica. Nao existe contradic;ao
entre 0 Islamismo e a Democracia.
Apesar de inimiga de Israel, existem'
fortes rumores internacionais, que
judeus e iranianos ja estao a
negociar suas divergencias. Durante
a Guerra Ira-Iraque (1980-1988), os
judeus ajudaram, com informac;6es
e equipamentos militares, as Forc;as
Armadas Iranianas. Por outro lado,
durante a Operac;ao Tempestade no
Deserto,o Ira retribuiu aos Judeus,
fornecendo informac;6es sobre os
Misseis Scud, de fabricac;ao sovietica,
que ameac;avam a integridade e
soberania de Israel. Este e um pon-
to positive da politica regional do
Oriente Medio;

7. Fora do Oriente Medio, em
junho de 2000, com atraso de qua-
renta e sete anos, comec;ou a 'fer
resolvido a divisao politica da
Peninsula Coreana. Os Presidentes
da Coreia do Sui e do Norte, se
reuniram em Pyonyang, Capital do
Norte, pela primeira vez, depois do
fim da guerra, com objetivo de
discutir os termos do tratado de
paz a ser assinado, bem como, a
possivel reunificac;ao do pais.Tal fato
somente foi possivel, em razao
do fim da Bipolaridade de Poder,
do Isolamento Politico Internacional
da Coreia do Norte, como conse-
quencia da continuac;ao de seu
programa nuclear aut6nomo, sem
controle da AIEA (Agencia Inter-
nacional de Energia At6mica), e da
escassez de alimentos, causada
pelas catastrofes naturais, que aba-
laram a produc;ao de graos. A
Coreia do Norte e a primeira Re-
publica Dinastica que se tem noti-
cia. Com uma caracteristica adicio-
nal- Republica Dinastica Comunis-
ta. Kim II Sung governou 0 pais
por quarenta anos. Em 1994 fale-
ceu, de morte natural. Seu filho
mais velho, Kim Jong II ocupou 0
seu lugar, e permanece como lider
supremo do pais. Nao ha eleic;ao.
Nao ha oposic;ao. Nao ha alternancia



de poder.Como resultado do isola-
mento politico, defendido por Sung
e Jong, 0 norte continua sendo um
paisagrario, pobre. Falta-Ihecapit,,1e
tecnologia.O sui, com 0 termino
da guerra, se transformou em uma
na~ao capitalista e moderna. E con-
siderada uma das mais pr6speras
economias da Asia. Faz parte dos
chamados Tigres Asiaticos.E expor-
tadora de capital e tecn010gia. E,
acima de tudo, um pais rico e in-
dustrializado. Portanto, a tendencia
e 0 Sui absorver 0 Norte. A politica
de reunifica~ao possibilitara a Coreia
maiores condi~6es de compe-
titividade regional e global, a seme-
Ihan~a do ocorrido com aAlemanha
em 1989. Indiscutivelmente, este e
um ganho significativo para a
globaliza~i'o politica e econ6mica.

Estes pontos favoraveis estao
a contribuir para 0 fortalecimento
da economia internacional. Eco-
nomia internacionalizada, pois
o Produto Interno Bruto dos pai-
ses passam a agregar mais e mais
riquezas geradas fora das frontei-
ras nacionais.

"A Comunidade
de Nas;oes entrard

no seculo XXI
comum

panorama
intern.acional
diferente do
vigente na

passagem do seculo
XIX para

o seculo XX. "

A Comunidade de Na~6es
entrara no Seculo XXI com um
panorama internacional diferente
do vigente na passagem do seculo
XIX para 0 seculo XX. 0 Estado de
Beligerancia, da animosidade,
de guerras ideol6gicas e periferi-
cas, de movimentos guerrilheiros
autoritarios e totalitarios, cedem
lugar para 0 comercio internacional,
para 0 sistema financeiro interna-
cional, para a informatiza~ao e
automa~ao da produ~ao. OsEstados
Continentais estao se transforman-
do em realidade. Com uma diferen-
i;:a basica dos modelos anteriores.
Sao Estadosconcebidos atraves das
negocia~6es diretas, bilaterais e
multilaterais. Sao Estados concebi-
dos pela diplomacia, pautado no

Direito Internacional. Os guerreiros
cedem lugar aos negociadores.O
Direito Interno, 0 Nacionalismo Exa-
cerbado, cedem lugar aos interes-
ses regionais, ao respeito dos Acor-
dos, Tratados e Conven~6es Multila-
terais. A vo.Hade expressa de um
unico Estado, deixa de ter impor-
tancia, com a prevalencia dos inte-
ressesglobais.

A na~ao mais poderosa eco-
nomicamente do mundo, os Estados
Unidos da America, tem consciencia
que a riqueza nacional e elevada
em face dos mercados mundiais.
A interdependencia transforma os
americanos nos maiores parceiros
individuais da Comunidade de Na-
~6es.E comum a presen~a de pro-
dutos de origem e capital ame-
ricanos, nas rcgi6es mais desen-
volvidas e menos desenvolvidas do
Planeta. A cada dia que passa,tama-
nha e a pulveriza~ao das empresas,
do capital, que fica diffcil rotular a
origem do mesmo.

A tecnologia e um bem global.
Os paises devem ser competentes
para te-Ia presente. Assim, Capital,
Tecnologia e Mercado, sac carac-
teristicas dominantes da glo-
baliza~ao, que tem na Integra~ao e
Interdependencia, os meios imple-
mentadores.

Um cenario previsfvel para 0
Seculo XXI e a da constitui~ao
dos Estados Continentais. A CEE
transacionara efetivamente com 0
NAFTA. 0 MERCOSUL fortalecera
o comercio com a ASEAN. A CEI
intensificara 0 comercio com 0 PAC-
TO ANDINO, e assim em diante.

Os organismos internacionais,
de atores coadjuvantes nas rela~6es
internacionais, no SeculoXX,passarao
a atores principais, no seculo XXI.

o Direito Internacional suplan-
tara em importancia 0 Direito Inter-

.no, na medida em que a vontade
individual cedera lugar para a von-
tade coletiva, na Comunidade de
Na~6es.

Enfim, a problematica internacio-
nal subtendera a utiliza~ao da com-
petitividade, complementaridade e
interdependencia, nas rela~6es in-
ternacionais. Assim pensamose

• FRANC/SCo HE/TOR LEAo DA ROCHA e pro-

fessor de Economia Internacional
DECON/UFPI e Economia I'olftica do
DC.I/UFPI. Mestre em Rela,,6es Intcr-
nacionais e Doutorando em 1ntegra<;ao
l~con6mica. Escrilor e Jornalista Colaho-
rador.l~xcrceu diversos cargos de dire<;iio
na Administra<;iio Superior da UFI'I e
no Minislcrio da Educa«ao e Desporto,
em 13rasflia, Dr.

',.
'INFORMES

A inflar;;ao do teresi-
nense, medida pelo indice
de Prer;;os £10 Consumidor
(Custo de Vida)-Teresina,
registrou alta no mes de
julho apresentando uma
variar;;iio positiva de 1,31 %.
o percentual acumiliado
nos tatimos 12 meses e de
8,45 %. A pesquisa, rea-
lizada pela Fundar;;ao
CEPRO, constatou que atem
dus combustiveis (gasolina,
alcool e gas de cozinha)
que foram os principais
indutores da elevar;;iio do
indice do mes de julho,
observoll-se significativo
aumento nos produtos de
limpeza (+2,00%), artixos
de vestuario, notadamente
roupas de mulheres (+2,07%)
e crianr;;as (+2,93%) e re-
medios (+2,67%).

o custo da Cesta Basica,
tambem ealeulado e di-
vulgado sistematicamente
pela Funda<;ao CEPRO, para
u mes de julho do correnTe
ano, foi de R$ SO,99, rex is-
trando uma deflar;;iio em
rela~iio ao mes anterior de
0,95 %. Para os pesqui-
sadores da Fundar;;ao
CEPRO, esta deflar;iio
verificada nos prer;;os dos
produtos eumponentes da

_ceSla basica, juslifiea-.I'e
pelo Jato de que produtos
COnto: tomate, Jarinha de
mandioca, oleo vexclal e
carne bovina terem aprc-
sentado deflar;;<"5esIUI ordem
de 5,32%, 2,60%, 2,25%
e 1,50%, respectivamente.
POI' outro lado, Ii impor-
tante ressaltlu os siXni-
ficativos aumentos de pn:c;os
rexistrados em aC;lIcar
crista I (+11,21%) e feijiio
(+4,06%).



o SISTEMA CAPITALISTA MEIO AMBIENTE

Parte significativa dos criticos ambientalistas a sociedade contemporanea considera que
niio so 0 capitalismo e incompativel com a preservafiio do meio ambiente, mas 0 proprio
modo de vida da civilizafiio ocidental e suas inter-relafoes com a natureza, baseadas na

concepfiio de progresso ocidental. Este artigo aborda 0 grau de profundidade das
mudanfas que seriio necessarias para que as sociedades contemporaneas possam

enfrentar 0 desafio ambiental e social, centrando a discussiio na
compatibilizafiio entre 0 capitalismo e 0 meio ambiente.

Se analisarmos determinadas
caracteristicas do capitaLismo,
chegaremos a concLusoes bastante
desaLentadoras em re/Q(;iio a sua
compatibilizar;iio com a preser-
var;iio do meio ambiente.

A base de funcionamenlO do
capitaLismo esta na busca da
expansao do capitaL, obtida na
produ<;ao de mercadorias, cujo
va/or final ultrapasse 0 valor gasto
na sua produ<;ao. A busca da
expansiio constante e, assim, ine-
rente ao capilaLismo e por isso 0
movimento do capita/ niio tem
Limites, abrigando objetivos pu-
ramenle quantitalivos. Enquanto 0
meio ambienle apresenta limites
materiais e energeticos, 0 capitaL
aponta para uma necessidade
inerente de expansiio infinita.
Marx registra que 0 capita/ismo
se subordina apenas a restri<;oes
imposlas peLo seu proprio proces-
so de acumuLa<;iio,niio se Limilando
mais a OUlros fa/ores, como a
natureza, mas sim os subordinando
a sua Logica.

Cada vez mais se question a
a visiio capilaLisla liberaL de
que os mecanismos do livre mer-
cado constiluem um eficiente ins-
trumento de sanr;ao sociaL e a
meLhor forma de dirigir-se 0
desenvoLvimento econ6mico e
sociaL.

o mercado direciona e san-
ciona os desenvoLvimentos com-
pativeis com a Logica de acumuLa-
<;iio e expansiio capitaLista. A efi-
ciencia produtiva, mesmo que a
custa de uma ineficiencia sociaL
ou ambientaL, e uma necessidade
de sobrevivencia no quadro de
um capitaLismo de mercado. A
regra da economia de mercado
e deixar que as empresas inter-
nalizem os Lucros e externaLizem
os custos.

A sociedade capitaLisla abriga
um siSlema de vaLores que pro-
picia a expansiio Wmitada do

consumo materiaL. A midia tra-
baLha a todo vapor para conso-
Lida<;iio da sociedade consumisla.
A sacramelltaLizar;iio do con-
sumismo lraz no seu bojo senti-
mentos negativos como a frus-
tra<;iio e a inveja, aLem de suscitar
a competi<;ao e, no extremo, ate
a vioLencia.

A expansiio constante do
capital exige um con sumo
crescente, ou seja, necessidades
continuamente insatisfeitas. Longe
de buscar a salisfa<;iio das
necessidades, 0 capita/ismo se
sustenta peLa busca constante
de criar e suscitar novas neces-
sidades, como forma de realizar;iio
do excedente. Ha um crescimenlO
da oferta de mercadorias para as
quais a necessidade tem de ser
produzida juntamente com 0
produto. Sendo assim, muitos bens
que siio produzidos peLa nossa
sociedade industriaL poderiam
perfeitamente nao existir.

Com a ruptura das socie-
dades tradicionais pe/o capita-
Lismo, passa-se a produzir novos
materiais e novas estruluras a uma
taL veLocidade que surge um
descompasso frente a capacidade
de evoLu<;ao e adapta<;iio da
biosfera, gerando uma crise
ambientaL. A economia capitaLista
trabaLha com a maximiza<;iio dos
ganhos econ6micos no curto pra-
zo, sem considera<;ao pelos custos
sociais e ecologicos em Longo
prazo, 0 que compromete 0 p/a-
nejamento de Longo prazo que se
faz necessario ao desenvolvimento
sustentavel.

Segundo Altvater, a exacerba<;iio
dos probLema secon6micos ~ ine-
rente ao processo de desenvolvi-
mento capitalista. Aliadas a so-
ciedade de consumo estao a polui-
r;iio,0 usa irresponsavel dos recur-
sos niio-renovaveis, problemas da
superpopula<;iio urbana e a ero-
siio de valores human os.

Instalou-se um eirculo vicioso de
degradar;iio social e ambielllaL que
tem se baseado Ilum mode/o de
desenvo/vimelllO que subordillou
os interesses do bem estar sociaL
aos interesses de expansao do
capital, na exp/or(u;:ao dos recur-
sos naturais.

Entretanto, as crfticas ao mo-
delo econ6mico capitaLista, tambem
se estendem as sociedades so-
ciaListas que, em algulls casos,
produziram condir;oes ambientais
piores que as sociedades capitalis-
tas. Na pralica, a tese de que 0

regime socia/ista seria mais ade-
quado ao equilibrio ambienta/
niio se verificou.

"A simhiose entre 0 Iwmem
e a natureza implica uma

gestao dos S%S, das aguas e
das florestas diametra/mente

oposta as a/itudes
predadoras que, na maioria
das vezes, acompanham 0

aproveitamento de recursos
dilado pe/a unica preocupa-

fao de rentabilidade
mercantil imediata, na

economia capita/ista, ou de
maximiza<;ao da taxa de
crescimento do PNB, na

economia sociaLista "

Para algu'1s autores, existe a
necessidade de construir um ·novo
modeLo de desenvolvimento. Mas
a questiio ambientaL precisa de
soLur;oes a curIO e medio prazo, 0
que difici/mente viabilizaria esta.
allernativa. A tem de que, anles
de responsabilizar 0 sistema
econ6mico vigenle, deve-se
questionar 0 proprio comporla-
mento humano em rela<;ao a na-
tureza. Em primeiro lugar, se faz
necessaria uma mudanr;a da
mentaLidade de que a natureza
deve servir ao homem. Enquanto
niio prevaLecer a visiio de que
o homem faz parte da nalureza e



deve agir ellqualllO parte de seu
equilihriu. qualquer mudelu de
desenvolvimenlO estara amear;ado
de nau in/eragir sati.lfatoriameme
cum 0 meio amhiente.

o questionamClllo dos valores
I' a educa~'ao ambienlal devem
fazer parte da formar;ao das novas
gerar;iJes. LIla e uma medida fac-
livel I' de grande impurtllncia
na Ill/a pela preservar;ao do meio
amhienle. A lIierarquia de valo-
1'1'.1' pode sigllij/car wna diferen~'a
significaliva no padrao de cunsu-
flW .

./a .1'1' enconlra em processo
de fermCnla(iiu uma crise de valo-
res, onde sc inslala um ques-
lionamenlo dos objelivos que a
atual sociedade lem perseguido. 0
conlingente de pohres I' miseraveis
lem se consliluido numa maioria
insuportavd Alguma medida lera
de sa tomada pela elile domi-
nanle do planela. A resposla alai
silua~'llo ejimJescenie lIa de .1'1'1' po-
sitiva. Algumas ar;6es de ajuda in-
lemacional, emhura timidas, ja lem
sido cfeluadas.

OUlra questiio IIue deve ser
abordada e 0 papel da lecnologia
na preservar;ao do meio amhiente.
Para Daly, a lectlologia criou mais
problemas do que solucionou. De
um modo geral, as lecnologias
ji;ram inlroduzidas sem qualquer
considerar;ao com u aspeclo am-
hiental. A difusao de tecnologia
Ilao poluidora lem sido impedida
pela exclusao de quesl6es
ambientais dos ohjelivos I' valores
tradicionais de maximizar;iio dos
lucros.

/:'Illrelanlo, devemos reconhecer
que, alualmenle, a preocupar;iio
com 0 meio ambienle eSla pre-
senle no desenvolvimeniO lecno-
logico, ao menDs pelo temor da
retaliar;iio do mercado. Mas, muilas
barreiras no que diz respeito a
tecnologia ainda estao para ser
superadas.As lecnologias limpas
exigem aliOS investimenlos em pes-
quisas e recursos humanos, 0 que
dificulla seu acesso aos paf.ses sub-
desenvolvidos. Grande parte da
lecnologia adolada e importada
de outros parses e, assim, nao e
a mais adequada as condir;oes
dos ecossistemas locais

MuilO em bora exista uma
grande margem para a tecnologia
awar a favor da preservar;ao do
meio ambiente. Nao se pode negar
os avanr;os significativos em
lecnologia poupadora de energia
e nas perspectivas de utilizar;iio
de energias alternativas. [novUl;oes,

como 0 catalisador, nos moslra
como a. lecnologia pode cOfllrihuir
sigllificalivamenle para 0 elIui-
Ubrio ecol6gico. A illlrodur;ao de
lecnologias limpas constilui uma
via a ser IrillIada no 1'01 das
mudalll;as necessarias para
enji'elllar 0 desafio ambiental.

Para os economislas ecologicos
sao necessarias mudanr;as radicais
na racionalidade economica I' nos
eSlilos de vida prevalecenles, para
se alcanr;ar 0 desenvolvimento
suslentavel. f,'mhora se possa
concordar com esla visao,
precisamos parlir do que e Iac-
live/. Temos que tel' em meflle que
o .1'1'1' humaro e avesso a mudall-
r;as. especialmenle se profundas. It
necessario adotar uma poslura
proaliva haseada no princfpio da
precaw;;iio, mas lIa muilO para
Sf' fazer ale que 0 lempo de
COllia de mudanr;as radicais.
Fillre as medidas faC/iveis a cur/()
prazu, eslariam as seguimes:

a) reuniiio das diversas insti-
tuiq6es amhientalislas Ilum e40rr;u
conjulltu de cunscienlizar;ao da
sociedade para a preservaqao
do meio ambiellle;

b) forma~'ao educacional das
novas gerUl;6es, visando uma nova
hierurquia de valores I' a conSCietlCia
ambienlal;

c) formar;ao de um bloco dos
paises do lerceiro mundo para
COllleslar a a/llal divisao dos fru/()s
do progresso I' os efeilos perversos
da globalizar;ao ( esta uniao ja
foi viabilizada uma vez, em meados
desle seculo);

d) planejamelllo I' eSlUdos - aonde
medidas reslrilivas pode- riam
provocar mudanr;as tecno-logicas
beneficas ao meio ambienle;

e) convccaqao das grandes
pOlencias para contrihuir na
vigiliincia e preservar;iio das reservas
ambienlais do terceiro mundo
( dividir cuslm);

j) Con 1011' de natalidade;
g)Combate ao desperdicio.

Paralelamente a busca pela
minimizar;ao de custos, deveriamos
perseguir a minimizar;iio do
desperdicio.Deve-se buscar a ex-
tinr;ao de estrategias que adolam a
baixa durabilidade dos prodU/os
como forma de aumentar as vendas;

h) estimulo a redelagem.
Se resolvermos os problemas

mais factiveis, ja eslaremos avan-
qando na Ill/a pela preservar;ao
do meio amhiente. Sem, eviden-
temente, nos descuidarmos dos
problemas mais complexos, para
os quais eslariamos buscando
soluqoes. Na luta pela preservar;ao

"A
sacramentalizw;{io

do consum ismo
traz nq seu bojo

sentlmentos
ne1Sa~ivos_como a

Jrustrafao e a
lrtveja, .alem de

sw;ctlar a
competifiio e~ no

extremo ate a
violencia. "

ambierllal ainda lIa muito 0 que
se fazeI'.

A ar;iio do Fstado .Ie faz ne-
cessaria a implemenlar;iio de gran-
de parte das inedidas amhienlais,
elltretanto, exisle uma aUlonomia
da economia jrenle a politiCI/. As
transacionais displ)em do dobro
dos recursus jinanceiros em curto
prazo de que displJem lodos as
buncos emissores I' demais aU/o-
ridades monetarias junlas. As po-
[[Iicas estatais lem muito pouca
inj1ublcia nas Iransacionais, das
quais dependem as inovar;6es
lecrlOlogicas. Grande parte da
atividade economica mundial
transcende a possibilidade de in-
tervenr;ao politica de um so Esta-
do. Sendo assim, .Ie faz neces-
saria uma alUar;iio conjunta para
o estahelecimento do equilibrio
ecolr5gico e social.

Urge que se encontre uma
forma de erradicar a pobreza,
levando a grande massa excluida
das benesses do crescimenlO
economico, qualidade de vida.

Deve-se buscar um nivel de
consumo que possa .1'1'1' perma-
nenlemente sustenlavel, I' um passo
importante nesle sentido e a subs-
lituir;iio do maior namem passive!
de recursos nao renovaveis pOI'
recursos renovaveis. reproduli-
veis. Ha de .1'1' viabilizar um pa-
drao tecnologico no qual a
proter;iio ambiental devera cons-
lituir parte integral I' nao isolada
do sistema produtivo.

fm suma, e preciso repensar
a organizar;ao econ6mica da .1'0-

ciedade, 0 uso qualilativo e
quantitativo que eLa faz de seus
recursos natura~ e as conse-
quencias da ar;ao dos agentes
economicos •

• RICARD AZEVEDO SilVA e mestrando em
DesenvolvimenLO [,,·conomico. Espa-
r;oe MeioAmbienie da UN/CAMP.



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

• STEFANO ALMEIDA LOPES {aluno do cur-
so de Economia / UFPI
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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.

-TIAGO CARDOSO ROSA e professor do
DCON/UFI'I, Mestre em GeslflO Uni-
versitaria e Doutorando em Cicncias
Empresariais pela Universidade del
Museo Social Argentino.



OS OITENTA AN OS DE CELSO FURTADO

A intancia, Parafba. A
juventude, Rio de Janeiro. A
experiencia, Italia. A for-
ma~ao, Fran~a. Estamos
falando de urn dos maio-
res pens adores brasileiros.
Nascido em Pombal-PB, em
26 de julho de 1920, Celso
Furtado e 0 mais velho de
uma famflia de oito filhos
concebidos por urn advo-
gada e uma proprietaria de
terra. Com 19 anos veio
cursar a faculdade de
Direito no Rio de Janeiro,
trabalhava, estudava e fazia
o Curso de Prepara~ao de
Oficiais da Reserva (CPOR).
Assim que terminou os
estudos, em 1944, foi
convocado para a segunda
guerra mundial pela For~a
Expedicionaria Brasileira
(FE B) que, ironicamente,
tern a mesma sigla de sua
principal obra como pen-'
sador, Forma(iio Econ6mica
do BrasI1,.publicada em 1959.

Advogado, com preferen-
cias por Villa-Lobos, Gilberto
Freyre e Machado de Assis,
foi 0 primeiro brasileiro a
fazer doutoramento em
Economia na Fran<;a (1946-
1948). A chave de conversao
entre 0 Direito e a Ciencia
Social estava no soci610go
alemao Karl Mannheim, urn
dos principais in flu en-
ciadores de sua obra. Inicia
sua trajet6ria como escritor
contando suas experiencias
na FEB, De Napoles a Paris,
mas adquire notoriedade
com escritos sobre econo-
mia. E: antes de tudo urn
critico do consumo conspf-
cuo, combatendo 0 mimetis-
mo do subdesenvolvimento
em rela<;ao aos padr6es dos
pafses "modernos". Sao mais
de vinte Iivros que ver-
sam sobre a forma<;ao s6cio-
econ6mica do brasileiro, a
problemcitica do subdesen-
volvimento e quest6es per-
pertinentes a uma regiaa pe-

riferica inserida num pafs
mal posicionado na hie-
rarquia mundial constitufda.

De volta ao Brasil,
trabalha na Comissao
Econ6mica para a America
Latina (CEPAL), 6rgao da
Na<;6es Unidas, criado em
1948, com sede em Santia-
go-Chile. Foi af que conhe-
ceu Raul Prebisch, econo-
mista argentino e principal
formulador do pensamen-
to desenvolvimentista da
CEPAL, voltado para solu-
c;6es atenuadoras das
disparidades inter-regionais
latino-americanas. Foi con-
vidado para compor 0
governo de JK, organiza 0
Grupo de Trabalho de
Desenvolvimento do Nor-
deste (GTDN) e prop6e a
cria<;aa da Superintend en-
cia de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) que,
teoricamente, transformaria
as relac;6es agrarias e in-
duziria a regiao a industria-
Iizar-se gerando renda,
emprego e melhores condi-
c;6es de vida para a mise-
ravel populac;ao, castigada
tanto pela cerca do latifun-
dio quanta pelas estiagens
cJimaticas.

Na decada de sessenta
integra 0 governo de Joao
Goulart, elabora 0 Plano
Trienal e permanece su-
perintendente da SUDENE
gte 0 golpe militar de 1964.
E cassada e divide 0 exflio
lecionando nas Universida-
des de Cambridge (Ingla-
terra) e Sorbone (Franc;a).
Terminado 0 regime militar
assume 0 Ministerio da
Cultura no governo Sarney.o momenta era tido como
de esperanc;a, entretanto,
constata Furtado que a
c1asse politica tinha se
adaptado a ditadura e a
transic;ao polftica conser-
vado os cr6nicos e estru-
turais problemas da socie-

dade brasileira. 0 significa-
do da participac;ao em varios
govern os nos remete mais
para 0 exercfcio gramsciano
da contra hegemonia do
que para a boa relac;ao que
o pensador tinha com 0
"status quo".

Atualmente divide 0 tem-
po entre as moradias de Pa-
ris e Copacabana, define-se
como urn pensador de es-
querda e, crftica do gover-
no FHC. E membro da Aca-
demia Brasileira de Letras
desde 1997. Assim como ou-
tros grandes autores que
estudaram a nossa forma-
c;ao s6cio-econ6mica, Caio
Prado Jr., Gilberto Freyre,
Sergio Buarque de Hollanda,
Florestam Fernandes e Oli-
veira Vianna, Furtado e 0
unico que testemunha 0 a
profundamento da interna-
cionalizac;ao do capital, que
mais do que nos inserir de
forma subordinada, nos tira
a possibilidade de afirmar a
identidade nacional tao pro-
curada em tais autores. En-
tretanto, nosso pensador e
otimista e prega que a
heranc;a negativa da escra-
vidao possa ser superada
par uma sociedade que pri-
vilegie a intervenc;ao plane-
jada do Estado. A home-
nagem que Furtado rece-
bera da Assembleia Legis-
lativa do Ceara e da Uni-
versidade Federal do Ceara,
nos seus oitenta anos, nos
faz relembrar os varios
Bras is e as varias epocas
que a vida e a obra deste
pensador percorreu. Para-
bens professor Furtado -

• ALFREDO JOSE PESSOA OE OLIVEIRA e
professor do Departamento de
Teoria Econ6mico da UFCe Dou-
torando do Instituto de Econo-
mia / UNICAMP



OS BAIXOS SALARIOS COMO CAUSA DE DESEMPREGO

Ate 1994. 0 principal proble-
ma da economw brasilelra cra
a inflal5ao; 0 segundo cram as
dividas externa e interna; 0
terceiro cram os desequilihrios
interregional, intersetorial e inter-
pessoal de renda; e 0 quarto
problema da econoll1ia brasileira
era 0 desemprego de fatores de
produl5ao.

De 1994 para ca, a inflal5ao
hrasileira deixou de ser um
problema econ(lmico e 0 de-
semprego passou a ser 0 maior
e mais importante problema de
nossa economia, pulando de
quarto para primeiro, desban-
eando a divida externa, que subiu
de 140 bilhlles de dolares ( 20%
do PIB de cntao) para malS de
3.s0 ( eerca de 3(i(}() do P1l3 atual)
neste periodo, e para a divida
interna (publica), que saiu da faixa
historica de GO a HO bilh6es para
quase SOO bilhiies.

o desemprego de fatores
de produ<;ao cosluma ser con-
fundido com 0 desemprego de
mao-de-obra. que c apenas
um dos fatores. I-1a desemprego
de maquinas, veiculos, equi-
parnentos; ha desemprego de
predios. pontos comerciais, gal-
piies fabris, salas; ha desemprego
de capacidade instalada de
transporte, de ener~ia cletrica: ha
desemprego de dlnheiro e ha,
principal mente, desemprego de
mao-de-obra. E deste desemprego
que prelendo tratar nesle artigo,
por ser 0 mais imp.0rLante e 0
unico que se manlfesta publi-
camenll:. Nunca vi passeata de
maquinas desempregadas nem
de pontos comerciais fechados
ou de dinheiro nao utilizado.

Toda organizal5ao gue existe
n~l mundo tem como linalidade
produzir algum bem ou servil50
que atenda a alguma neces-
sidade humana, dircta ou
indiretamenle, e faz isso uti-
lizando-se. enlre outras coisas,
de mao-de-obra. Nao exisle no
mundo uma unica or~anizal5ao.
formalou informaL publica ou
privada. com ou sem finalidade
lucrativa, pequena media ou
grande. que funcione sem
recurs()s humanos. Elas res-
pondcm pela of crt a dc emprego
da eC(lnomia.

Todas as pcssoas que
precisem de auferir renda atra-
ves da venda de seu trabalho

formam a demanda por em-
prego.Essa demand a e a oferta
se encontram no mercado de
lrabalho e so existe desemprego
porque a demand a por cmprego
e maior do que a oferta. Tanto a
demanda como a oferla variam
ao sabor de algumas variaveis,
como veremos a seguir.

Como 0 desemprego nao e
constante, conclui-se que existem
for<;;as provocando seu deslo-
camento para cima ou para
baixo. A analise dessas forl5as, ou
seja, as causas da variat;ao nos
nlveis de emprego ou desem-
prego tem sido obJeto de estudos
por parle de muilos economistas.

Sabe-se, sobejamente, que
altas laxas de juros inviabIli-
zam muilos inveslimenlos,
provocando descmpreoo; a
existcncia de deficit ptfblico,
exigi ndo ajusles fiscais reces-
sivos, alimenlam 0 dcsemprcgo;
polilicas cambia is equivocadas,
por cxemplo, privilegiando impor-
ta~c)es, aumenlam 0 desemprego;
o avanc,;o lecnol6gico, provocan-
do a automal5ao, 0 self-service, e
o e-comnzerce sao, sahidamenle.
desempregadores; a CL T, com
sua rigidez, seus pcsados en-
cargos sociais e seu anacronismo,
fOrlalcce 0 desemprego: a baixa
4ualiricat;au profissional e
educacional tam hem conlribui
com 0 desemprego. Ha diversos
oulros falores 4ue agravam 0
desernpre~o. como 0 que tomei
como lliulo desse anigo - os
baixos salarios .

Gostaria de convidar 0 lei tor
a acompanhar 0 seguinle racio-
cinio: as pessoa~ sao assalaria-
das porque nao podcm ser
patrllcs; para ser empresario e
necessario algum capItal inicial;
se os salarIos fossem maiores.
uma grande qu.antidade de
pessoas conscguma poupar e,
assim, formar um capital inicial
para, muilo mais rapidamente
realizar lJ sonho. presente em
todo assalariadlJ. de molltar seu
pr6prio neg().cio: cada empre~ado
que consegUlr montar seu propriO
nq~6cio provocani Ires consc-
4uencias sobre II desemprego:
a primein:. sera a desocupac,;flO
de seu posto, criando uma vaga;
a ~egunda, sera a abertura de
vagas nos novos ncg6cios aber-
IOS pelos ex-assalariados; e
a terceira, seria 0 desencadea-

menlo de um processo amplifi-
cad or de cmprego causado pelns
gaslos dos ex-desem preo adllS
que acabam de ser admitidtls ou
nas vagas dcixadas pellJs
neoempresarios ou nas vagas
aberlas por estes. Esses ex-ex-
cluidos da demanda, por falta
de emprego/renda, passarao a
gaslar no varejo. que compran'i
mais nos atacadistas, que cres-
cerao c comprarao mais dos fa-
bricanles, que ampliaralJ sua pro-
duc,;ao e sua capacidade. con lra-
lando mais mao-de-obra e assim
por dianle.

Ao contr<lrio, com os
baixissimos salarios praticados
no Brasil. os lrahalhadores ape-
nas sobrL:vivem, J?ois 0 4ue ga-
nham nao e sUlicienle se4uer
para atender a suas nccessi-
dades. Vao escapando, po'-;ter-
gando consumo e, ale mesmo
despoupando macroeconomica-
men Ie e nao cOl1seguindo nunca
reunir algum capIlal capaz de
fi nanciar u m negocio pr6prio.
Dessa forma elc nunca vai
desocupar sua vaga e menus
ainda cri,tr vagas em nuvos
ncg6cios, agravando sobrema-
nelra 0 desemprego. Sao os
baixos salarios provocando e
agravando 0 desemprego.

Os politicos, que sao os ho-
mens puhlicos do cxecutivo. do
lelTislativo e do judiciario nos
lrt;; niveis, municipal, estadual
e federal, sahern muilo bem
disso e dedicam seus mais
poderosos est"orc,;os para man-
terem essa situac,;ao, pois sao os
grandes bcncficiarios dela. Man-
tendo os salarios a niveis indi-
genIes e um enorme conlingente
de desernpregados e subempre-
gados. eles garanlem 0 caldo de
cullura para a prulit"erac,;ao da
pobreza, Ja miseria. da prom is-
cuidade, do desespern e da
mendicancia. 0 voto do mendigo
e muilo mais barato. Os gabi-
neles de lodos os politicos vi-
vem cheios de Illendioos pedindo
de tudo e. em lroca, hipotecando
seu YOLO, anulando sua c1ignidade
e vendendo sua alma.

"EDSON ARRUDA C profc,sor do Clirso
de h;onomia)UFPI. Conslillor dc
I~mprcsas. Mc,trc em I.collomia
I'mprc,arial pcla Lnivcr,idadc I'cdcral
do Rio (jrandc do SuI.



iNDICES DE INADIMPLENCIA DO
COMERCIO DE TERESINA

1\ presente pesquisa de estimagem
dos indices de inadimplcncia no
comercio de Teresina foi derivada de
um estudo encomendado por uma
empresa de cobran<,;as que autorizou
a publica~ao da mesma.

o metodo utilizado foi 0 de
amostragem aleat6ria, distribuida
proporcionalmente de acordo com 0

tamanho das empresas (0.0 de empre-
gados). Foram pesquisadas um total
de 263 empresas, com um nivel de
confian<,;a de 90% e uma margem de
erro maxima de 5%.1\ coleta de dados
foi feita entre 4 e 18 de abril de 1999.

o criterio utilizado para a es-
tima<;ao do tamanho das empresas e
o numero de empregados. 0 criterio
ideal, 0 montante do capital da
empresa, e protegido pelo sigilo
fiscal, portanto, inviavel. Foram
pesquisadas somente empresas
comerciais que tradicionalmente
realizam vend as com sistema de
crediario. I\ssim sendo, nao foram
consideradas as empresas comerciais
dos seguintes ramos: bares e chopa-
rias, lanchonetes e restaurantes,
hortifrutigranjeiros, confeitarias e'
transporte de car gas e passa-geiros.

I\pcsar de nao ser total mente
reconhecido juridicamente, 0 cheque
prc-datado foi considerado como
modalidade de venda a qedito por
ja ser de uso corrente no mercado.

Os principais aspectos da pes-
quisa abordam seguintes pontos:
empresas que operam com cred iario,
empresas que tem problemas com
c1ientes inadimpli~ncia, relevancia
dos prejuizos causados as empresas
por inadimplcncia de seus c1ientes,
taxa media mensa! de inadimplen-
cia, de prejuizo causaLio e de sucesso
no recebimento dos debitos. Foram
real izados cruzamentos entre estes
aspectos, permitindo uma visao mais
clara do comportamento e da situa-
<;ao das empresas pesquisadas.

2.1. Na Tahela 1, verificamos 0
percentual Liasempresas comerciais de
Teresina-PI que operam com 0
crediario comercial e/ou cheque pre-
datado. Observa-se que a pratica
do crediaril1, convencional ou atra-
ves do cheque pre-datado, no co-
mercio de Teresina e amplamente
difundido.

2.2. 1\ Tabela 2 revela 0 percentual
das empresas comerciais de
Teresina-PI que enfrentam problemas
com c1ientes inadimplentes.

o problema da inadimplcncia no
comercio de Teresina e muito alto,
abrangendo pouco menos da meta-
de das empresas pesquisadas. 0
dado, porem pode nao se manter
total mente correto quando submeti-
do a uma analise um pouco mais
aprofundada, como se vera a seguir.

quenos prejuizos causados por
inadimplcncia. 0 mais sensato seTia
consideT<I-los normais, mas nunca
aceitaveis.

2.4. Na Tabela 4 verificamos a taxa
media mensal Je inadimplcncia dos
c1ientes em rela<;ao ao faturamento
das empresas comerciais de Teresina-
PI. ()bservamos que as empresas que
apresentam a taxa media de
inadimplencia mais baixa dentre as

Tabela 1. Empresas comerciais de Teresina-PI que
operam com 0 crediario Comercial e/ou cheque
pre-datado (%)

.Respostas Percent. (%) Acumulado (%)
Sim 76,43 76,43
Nao 21,67 98,10
Nao rcsponderam 1,90 100,00
Tota! 100.00

Tabela 2. Empresas comerciais de Teresina-PI que
enfremam problemas com dentes inadimplentes (%)

Respostas Percent. (O~)) Acumulado (%)
Sim 47,15 47,15
Nao

-- I 28,52 75,67
~? rcspollderalr~ ____ 2d,~ ____ 100,0~~
Total I HID,00 I~--~

2.3. 0 pcrcentual de relevancia do
prejuizo causad() pela inadimplencia
its empresas comerciais de Teresina-
PI, conforme a Tabela 3, chama a
aten~ao nao e propriamente pelo
fato de pouco mais de II, das em-
presas de Teresina sofrerem prejui-
zos relcvantesem suas rcccitas men-
sais devido ao nao pagamento de
debitos de seus c1ientes. Enfatizo 0
resu!tadoobservado em que pouco
menos de 'I, das empresas conside-
ram que estes debilOs nao provo-
eam prejuizos consideraveis em suas
receitas mensa is. [)enota a ideia de
que os comerciantes de Teresina-PI!
consideram norma is e aceitaveis pe-

pesquisadas representam quase a
metade do total. Contudo, um preu[zo
medio mensal de ale 5% do fatu-
ramenlo nao deve ser dcsconside-
rado. I'rincipalmenle, como se vera
nos itens 2.5 e seguintes, as empre-
sas mais prejudicadas sao justa-
mente as menores e, portanto,
supostamente mais frageis.

() valor absoluto deste preju[zo
mensa! (vcr item 2.12) pode repre-
sentar cerca de 20% da folha de
pagamento mensal das empresas de
ate 9 funcionarios, ja acrescidas as
obrigac;iies trabalhistas (collside-
rando que um funcionario lenha um
vencimeilio de 2 salarios-m[nimos).



Tabela 3. Relevancia do prejuizo causado pela inadimplencia
as empresas comerciais de Teresina-PI (%)

Respostas Percent. (%) Acumulado (%)
Provoca prejuizos relevantes 35,74 35,74
Nao provoca prejuizos relevantes 30,04 65,78
Nao responderam 34,22 100,00
Total 100,00

Tabela 4. Taxa media mensa I de inadimplencia dos
clientes em rela<;ao aCJ faturamento das empresas
comerciais de Teresina-PI (%)-Respostas Percent. (%) Acumulado (%)

Entre 0 e 5% ! 47,53 47,53-
68,82Entr~ 6% e 10% 21,29 .
76,05Entre 11 e 20% 7,22 ~-

Entre 21 e 40% 0,38 76,43
Entre 41 e 80% I 0,00 76,43
Acima de 81% 0,00 76,43,--.

23,571 ----1:00,00Nao rcspondc!am
Total 100,00

F()lIt~: Compete <':o'l)uilona, proJ~tl)S e pe~qu!sas,
I
2.5. A Tabela 5 traz 0 percentual de
prejuizo medio mensal das empre-
presas comerciais de Teresina-Pl pro-
vocado por c1ientes inadimplentes.

2.6.0 percentual do sucesso do rece-
bimento de debitos vencidos junto a
c1ienles das empresas comerciais de
Teresina-PI e observado na Tabela 6.
Mais de Q8% das empresas
pesquisadas conseguem receber os
debitos vencidos de seus c1ientes,
seja amigavelmente ou atraves'de co-
branl<ajudicial ou extrajudicial.

Como nao era objetivo da
pcsq u isa, nao foram dcfi n idos
parametros que pcrmitissem estimar
se este percentual e elevado ou nao.
Contudo,o 'bom-senso sugere que a
perda efetiva de mais de 30% dos
debitos e, na .melhor das hip6teses, /
urn fato a considerar.

2.7. A Tabela 7 revela 0 percentual
da pnitica de vendas a c,edito
segundo 0 tamanho das empresas
comerciais (numero de funcionarios) de
Teresina-PI.

Observa-sc que poucas san as
empresas de tamanho muito peque-
no, ate 9 funcionarios, que nao ope-
ram com venda a credito ou cheque
prc-dalado, Estranha-se que cerca
de '/, destas empresas, que logica-

mente apresentam urn faturamento
tambem pequeno, considerem como
irrelevante urn prejuizo medio
mensal de ale R$ 500,00; 0 que e urn
paradoxo. 0 mais provavel e • que
seus proprielarios/gerenles nao
ten ham uma visao de mercado
lOlalmenle clara ou que, acoslu-
mados que estao ao .nao
recebimento ou recebimenlo em
alraso de uma parcela significaliva
dos crediarios assumidos pelos seus

j c1ientes, consideram eSles prejuizos
como normais e aceilaveis. Apesar
da falla de parametros para analise,
o mais sensalo seria considera-Ios
norma is, mas nunca aceitaveis.

2.8. Verifica-se, na Tabela 8, 0
percenlual da prlilica de vendas a
credito segundo as empresas

, comerciais de Teresina-PI que
I enfrenlam problemas com inadim-

plentes.O resultado oblido corrobo-
ra 0 que ja foi dito nos comenla-
rios anteriores. A inadimplencia e
fato comum nas empresas de
Teresina que operam com vendas a
credito ou aceitam cheques pre-
datados.

2.9. Observando a Tabela 9,
conhecemos 0 percentual da pratica
de vendas a credito segundo a
relevancia do prejuizo medio mensal
das emprcsas comerciais de Teresina-
PI. 0 percentual corrobora 0 que ja
foi dito nos comenlarios anleriores.
A aceital<ao do prejuizo e fato
comum nas empresas de Teresina
que operam com vendas a credilo
ou aceitam che-ques pre-datados.

2.10. A Tabela 10 traz 0 percentual
da pralica de vendas a credilo
segundo a taxa media de
inadimplencia das cmpresas co-
merciais de Teresina-PI.

Tabela 5. Prejulzo medio mensal das empresas comerciais de
Teresina-PI provocado por c1ientes inadimplentes (%)

Prejufzo (R$) Percent.(% ) Acumulado (%)
Entre 0 e 500,00 35,74 35,74
Entre 50 I ,00 e 1.000,00 14,83 50,57
Entre 1.001 ,00 e 2.000,00 13,69 64,26
Entre 2.l)()],00 e 5.000,00 8,75 73,00
Entre 5.00] ,(Xle 10.000,00 1,14 74,14
Entre 10.00],00 e 20.000,00 0,76 74,90
Entre 20.001,00 e 40.000,00 0,00 74,90
Acima de 40.00 I ,00 0,38 75,29
Niio responderam 24,71 100,00
Total 100,00



2.11. Encontramos na Tabela 11 0
percentual do prejuizo medio men-
sal das empresas provocado pela
inadimplencia segundo 0 rece-
bimento de debitos vencidos junto
a clientes das empresas comerciais
de Teresina-PI.

.2.12. Na Tabela 12 verificamos 0
debito nao quitado medio pondera-
do mensal de clientes junto as
empresas comerciais de Teresina-PI.

Observ.amos que 0 maJOr per-
centual de empresas que mais
sofrem com prej u izos com a
inadimplencia no comercio de
Teresina, que representa justamen-
te as menores, nao combina com
o fato de considerarem urn prejuizo
medio de mais de R$ 900,00 como
irrelevante ou aceitavel.

o comercio de Teresina enfrenta
indices de inadimplencia considera-
veis. As empresas mais afetadas
pelos prejuizos.causados sao as de
menor porle, com atc 9 funcionarios.

Cerca de '/, das empresas consi-
de ram prejuizos como normais e
aceilaveis Coritudo, os prejuizos
mensais sao, em media de R$
900,00; 0 que representa cerca de
20% da folha de pagamento das
menores empresas. Os fatos nao
combinam.O mais provavel c que os
empresarios ou gerentes nao- te-
nham uma vis1io de mercado total-
mente clara ou que, acostumados
que estao ao nao recebimento ou
recebimento em atraso de uma par-
cela significativa dos crediarios as-
sumidos pelos seus ciientes, consi-
deram estes prejuizos como normais
e aceitaveis. Apesar da falta de
paramctros para analise, 0 mais sen-
sato seria considera-Ios norma is, mas
nunca aceitaveis.
MOACYR FERAl DO LAGO e economista e
socio da Compete-Consultoria.
Projetos e I'esquisa Ltda

Tabela 7. Pr<ilicade vcndas a cr6dilo segundo () tamanho
das empn.:sas comerciais (numcro de funcion<irios)
de Teresina-PI (%)
Tamanho da empresa (n de func.) N de empresas (%)
Oa9 86,18
1Oa19 77,29
20 a 29 80,00
30 a 49 75,00
50 a 99 66.66
JOOa 249 50,00
250 a 499 100,00

Fonte. C,)lIIpele consultorta, prn.lelos e pes4Ulsas.
;\ labela nao conlGmp!a as Glllpresas que n'lo fa/-em vendas a n0d,to.

Tabela 8. Pratica de vendas a credito segundo as empresas
comerciais de Teresina-PI que enfrentam problemas
com inadimplentes (%)

Problemas Sim (%) NaG (%) Total (%)

Fonle: Compele eonsu!toria, projelos e pesquisas.
A lahela nilo contempla ;L~emprcsas que HaOlilZem vendas a Cf~dit().

Tabela 9.Pratica de vendas a credito segundo a
\ relevancia do prejuizo medio mensa I das

empresas comerciais de Teresina-PI (%)
Vendas a eredilO Sim (%) NaG (%)

Fonle: Compele consu!toria. projelos c pesquisas.
;\ label a nilo conlempla as empw,as que nao fa/-em vendas a credito.

Tabela 6. Sucesso do rccebimento de debitos vencidos junto a cJicntcs das cmpresas
comerciais de Teresina-Pl. (%)

Resposta Percent. (%) Acumulado (%)
Nao recebe 6,84 6,84
Recebe apcs 7 dias, em meJia, de atraso, amigavclmenle* 1,90 8,~4
Rcccbe apcs 14 dias, em media, de atraso, amigavclmente* 17,87 26.61
Recebe ap6s 30 dias, em media, de alraso, amigavclmenle'.~ 31,56 58,17
Recebe ap6s cobran<;a extrajudicial 15,59 73,76
Reccbc ap6s cobran<;a judicial 1,90 75,66
Nao responderam 24,33 1()O,OO
Total 100,00

Fonte: Compete consultona, prOJctos e pCsqulsas.
" () c1ienlt: faz 0 pagamento espontancanlente ou ap6s um aviso/tclefoncma simple;,.



Tabela 10. Pratica de vendas a credito segundo a taxa media de inadimplencia
das empresas comerciais de Teresina-PI (%)

~a
Entre U e 5% Entre 6 e lJ% Enlre I I e 20% Enlre 21 e 40% (ontre -'II c 80% Acima de 80%

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Resposta
0,50 0,00 0,00Sim 62,19 27,86 9,45

Fonle: Compele con~ullona. proJetos e pcsquisas.
A tabela n;io cOnlempla as cmprcsas que nao fazcm vendas a crcdilo.

Tabela 11. Preju fzo medio mensal das empresas provoca!o pela inadimplencia segundo 0
recebimento de debitos vencidos junto a clientes das empresas comerciais de Teresina-PI (%):::----:: Enlre 0 e R$ Enlre 501.00 e EllIre 1.00 1.00 Enlrc 2.00 1.t~1 Enlre 5.lKII.lMI Entre Entre Acima de

5(MI,lMI(%) R 1.1MKUM) e RS2.l)()(),lMI e RS5.IMMJ,IMI e RSIO.1KMI.lMJ IO.IMlJ.(MI e 20.1M)UM) e RS4H.(MM),(K)

Resposla (o/c) (%) (%) (%) RS21l.IMMI,IMI RS40.lMMJJMl (%)
(%) (%)

Nao recebe 22,22 22,22 27,78 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Recebe aplit; 7 dia~. em 60,00 40,00 0,00. 0,00 n,oo 0,00 0,00 0,00

media, de mraso.
amigavclmentc*

Recebe ap<is 14 d ias. em 85,11 4,26 8,51 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00
media, de atraso.
amigavelmenle*

Rccebe ap6~ -'0 d ia~, elll 52,44 28,05 17,07 1,22 1,22 0,00 0,00 0,00
media, de atraso.
amigavelmt:ntc*

Rccebc apO~cobran<;a 9,76 19,51 29,27 36,59 2,44 0,00 o,no 2,44
extrajudicial

Recche ap6s cohran.,:a 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00 0,00 0,00
judicial

I'onle; ('om!'cle consul1ona, pr0.lclo~ e pcsqUl~as .
• 0 c1iente fa/. 0 pagamenlo espontaneamcnlc ou ap6~ UIIl"viSll/telcfonema simples.

Tabela 12. Dehito nao quitado medio ponderado mensal de dientes junto as cmpresas
comerciais de Teresina-PI.

Debito medio mensal nao quitado (R$) - D Fator (n de empresas) - F
250,00 94
750,00 39

1.500,00 36
3.500,00 23

Total- T 192
Media ponderada Mp 975,26

/'ollle: (om pete ('on.'I1/lona, IHuJdos CpcsqlllSa.'.
() cd/cII/o ndo cOlllemp/a as empresas lfUC nao fazem vcndas a cn;dito.
o cd/CII/o llcio COIllClI/p/a as empresa~ qlle apre~elJtall/ debi/o~ mellsais de cliell/es IIdu qui/ados maiores que
R$ 5.000,00 por G.\la~ repre.\l'l/wrem um Illimero muito pelfl'ow das empresa.' pesquisada., C, pdos altos
\"II/ure, de~/e, debi/O\, prm'ocarcm dislOrt;6cs sigflijiCll/i\"lis I/O resu/tado.

M(;jo(/o de ni/clI/o: Mp = ~.:(f).ill:soma/aria dos \"Ii/ores dos dd)ilOS mCdios memais mu//iplic:ado.\ pe/os
T

seas re.'I,ce/il'o., !alores divilJido pdo soma/aria dus fa/(lI·c.,.



MElD AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU.S

A tematica do meio
ambiente vem se destacando
entre as mais importantes
neste final de seculo. A partir
de dois marcos fundamentais,
a Conferencia de Estocolmo
em 1972 e a Conferencia do
Rio, em 1992, come<;:arama se
estabelecer as bases de uma
nova perspectiva de enten-
dimento da questao,princi-
palmente atraves do conceito
de desenvolvimento susten-
tavel,que ,vem se consolidan-
do como uma nova proposta
no sentido de fazer modificar
os veto res da potitica publica
no mundo inteiro.

Esta nova visao esta esta-
belecida no sentido de integrar
asvarias dimens6es da vida a
discussao mais especffica
referente ao meio ambiente.
Neste sentido, politica,
institui~6es, cidadania e eco-
nomia passam a compor 0
quadro geral das preocupa-
~6es ambientalistas, superando
o que poderlamos chamar de
fase estritamente conserva-
cionista de debates em torno
do tema. Mais ainda, os
esfor~os globais de constru¢o
da Agenda 21 nos varios
palses e localidades, imprime
ainda maior enfase sobre a
estreita conexao entre os
temas do meio ambiente, 0
desenvolvimento sustentavel e
a resolu¢o dos pontos crlti-
cos e vulnerabilidades, bem
como das potencialidades de
cada regiao deste planeta.

No que diz respeito a po-
Iltica e as institui~6es, cabe
pensar 0 sistema de regula¢o
publica ambiental (Neder,
1996),0 que compreende duas
ideias fundamentais. A
primeira gira em torno do
financiamento do sistema
publico de regula~ao, at raves
da garantia de repasses finan-
ceiros estaveis e em quanti-
dade suficiente para garantir,
pelo menos, as tres areas
fundamentais do Plano Nacional
de Meio Ambiente, quais se-

jam, 0 desenvolvimento insti-
tucional, as unidades de con-
serva~ao e a prote~ao dos
ecossistemas.

A segunda ideia impor-
tante e relativa ao pr6prio
desenvolvimento institu-
cional, que compreende 0
fortalecimento do Instituto
do Meio Ambiente e Recur-
sos Renovaveis (IBAMA) e
dos demais 6rgaos do Sis-
tema Nacional de Meio
Ambiente (SISNAMA), atraves
de capacita¢o tecnica de seu
pessoal, provisao de equipa-
mentos e informa~6es e as-
sistencia aos 6rgaos estaduais
(OEMAs).

Nesta perspectiva, urn
ponto crucial diz respeito a
interpreta~ao do significado
das atuais propostas de re-
forma do Estado em curso
no Brasil e no mundo. A
crise econ6mica vivida inter-
nacionalmente a partir do
primeiro choque do petr61eo,
em 1974, COIOCOU em anda-
mento urn processo de
intenso debate sobre 0 papel
e a significa~ao daquele
institui¢o na vida social dos
diversos palses, 0 que gerou
novas proposi~6es ligadas
ao que se conhece hoje
pelo termo, neoliberalismo
(Evans, 1993).

Pontos ideol6gicos a
parte, no ultimo quarto
deste seculo, 0 Estado foi
crucificado e mais tarde
resgatado, no que tange as
suas fun~6es de regulador,
mantenedor da ordem, ad-
ministrador da justi~a e,
sobretudo, no seu papel
intervencionista sobre assun-
tos econ6micos, em urn
contexto radicalmente diver-
so do que se vivera ate
entao.Este debate, paradig-
maticamente registrado no
relat6rio do Banco Mundial
do ana de 1997,"0 Estado
em urn M'mdo em Trans-
forma~ao", incorpora novos
conceitos e temciticas, tais

como 0 de Cdpacidade esta-
tal, autonomia inserida e
governan(:a, registrando ainda,
suas tarefas no que concerne
ao desenvolvimento susten-
tavel, em que se ressaltam os
aspectos da transparencia,
participa~ao e descentra-
liza~ao (World Bank, 1997;
Evans, 1993).

No Brasil, 0 diagn6stico
sobre a reforma do Estado e
sua vincula~ao com a tematica
do meio ambiente se reveste
de maior complexidade em
razao dos problemas fiscais
enfrentados pelo setor publi-
co, desde a segunda metade
dos anos 80. Ap6s dois pe-
rlodos de intensa proposi¢o
reformista, no inlcio do go-
verno Collor e, posterior men-
te, no primeiro mandato de
Fernando Henriqu€: Cardoso, a
maquina publica, sobretudo
no nlvel federal, continua a
enfrentar 0 dilema de refor-
mar-se, no sentido de absor-
ver os novos conceitos da
administra~ao publica, e, por
outro lado, conviver com a
urgencia e realidade de
sucessivas propostas de ajus-
te fiscal, que impedem uma
mudan~a efetiva de orienta-
¢o, gra~as aos cortes or<;:a-
mentarios, as press6es por
demissao e decrescimo das
despesas com a folha salarial.

o diagn6stico entao, do
ponto de vista institucional e
polftico, aponta para dificul-
dades de implementa~ao de
mecanismos efetivos de regu-
la~ao estatal sobre a area do
meio ambiente, 0 que culmi-
na, para dar urn exemplo
concreto com 0 baixo nlvel
de prote~ao ambiental dos
principais ecossistemas na-
cionais, sobretudo atraves de
unidades de conserva~ao. A
este respeito, estudo recente,
lan~ado em julho no congres-
so da Sociedade Brasileira
para 0 Progresso da Ciencia
(SBPC), assinado pela ONG
internacional da area de meio
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a!l1biente, WWF, em parceria
com 0 Ibama, identificou 49
ecossistemas no pais, sendo
que apenas 2% destas areas
tem preserva~ao garantida
pelo poder publico, nivel
bastante inferior aos 10 %
minimos exigidos pela Orga-
niza~ao das Na~6es Unidas
(ONU).

No aspecto da cidadania,
cabe refJetir sobre diversas
ordens de fatores, muitos
deles Iigados aos temas da
qualidade de vida e da edu-
ca~ao ambiental. Quanto a
isso, 0 processo de demo-
cratiza~ao da vida polftica
brasileira gerou, desde 1985,
enorme pressao sobre 0 Esta-
do, advinda da organiza~o
da sociedade civil,atraves dos
movimentos sociais, em torno
de uma pauta de reivindica-
c;6es diversificada e difIcil,
principa!mente diante da
emergencia e crise econ6mica
vividas por nossa sociedade
nas ultimas decadas. Moradia,
saneamento, transportes e
saude publica sac apenas
algumas das quest6es que se
interliga ao aspecto mais
crucial, em termos piauienses,
das desigualdades regionais.

o meio ambiente, nesta
chave interpretativa, tem
entao de aparecer em pers-
pectiva integrada, aliando
soluc;6es de politica publica
que permitam a resolu~o dos
problemas atraves de uma
abordagem privilegiadora de
uma visao global e inter-
disciplinar. Exemplo pratico
surge entao, quando se pensa
a gestao das cidades em
contexto que envolva direta-
mente as quest6es de trafe-
go, utilizac;ao do espa~o
urbano (gestao urbana), infra-
estrutura de equipamentos
publicos (escolas, creches,
seguran~ publica, postos de
saude e hospitais, etc.) e
saneamento. A proposi~o da
Agenda 21 brasileira acena
nesta dire~o, dando enfase a

tematica que aparece sob 0
rotulo de "cidades sustenta-
veis".

Finalmente, surge a ques-
tao do modele de desenvol-
vimento no Brasil. 0 proces-
so de moderniza~o conser-
vadora, conduzido por mao de
ferro por um Estado, que nao
se eximiu inclusive do papel
de empresario, gerou frutos
contraditorios para nossa so-
ciedade. De um lado, propor-
cionou taxas de crescimento
do produto interno muito
significativas, que estiveram
entre as melhores do mundo
durante as decadas de 50 ate
metade dos anos 70. Com
isso, veio tambem uma diver-
sifica~o do parque industrial
nacional, uma rcipida transi~o
demogrcifica da populac;ao
dos espa~os rurais para 0
mundo urbano, nfveis de mo-
bilidade social intergeracional
significativos e melhorias da
qualidade de vida, sobretudo
do Indice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), nas suas
vcirias dimens6es.

Contudo, 0 mesmo proces-
so revestiu-se de aspectos
contraditorios, a medida que
nao proporcionou modifica-
c;6es de monta em problemas
historicos do pafs, tais como
as desigualdades de renda e
indicadores socia is entre in-
divfduos c regi6es. Tais pro"
blemas aparecem novamente
como preocupa~o e desta-
que na formula~o da Agen-
da 21 brasileira. Primeiramen-
te, atraves de um .enfoque
explfcito sobre 0 problema
das desigualdades sociais, no
que e relativo as "formas de
combate a pobreza; sistema
educacional e formac;ao pro-
fissional: emprego e mercado
de trabalho; reduc;ao das
disparidades na distribui~o
de renda: din~mica demo-
grcifica e os impactos sobre
o desenvolvimento: direitos
humanos; universaliza~o da
cidadania; e, difusao de instru

mentos fiscais distributivos
ancorados em par~metros
ambientais ((CMS ecologico)"
(Ministerio do Meio Ambi-
ente, 2000).

Em segundo lugar, a
Agenda se volta para discus-
sao do desenvolvimento sus-
tentavel, para a perspectiva
de superac;ao dos impasses
graves que permeiam 0 Bra-
sil contempor~neo, chamando
atenc;ao para a necessidade
de redefini~o do conteudo
da discussao sobre 0 modele
de desenvolvimento que
se pretende implantar no
proximo seculo. Como expli-
ca 0 texto: "a transi~o para
o novo modele de desenvol-
vimento implica a com pre-
ensao integrada das suas
principais dimens6es, que
tem de ser consideradas na
busca do progresso humano:
a eficiencia econ6mica, a
eqGidade social, a conserva-
~o e qualidade ambiental e
a democracia polftica e
institucional, focalizando-se
a interdependencia entre
essas dimens6es" (Ministerio
do Meio Ambiente, 2000).

Neste sentido, 0 desafio
da discussao sobre 0 meio
ambiente no Brasil nao pode
e nao deve estar desvin-
culado da tarefa ainda mais
espinhosa de criar condic;6es
para 0 debate das grandes
quest6es nacionais, em todas
as suas dimens6es. A mu-
dan~ de paradigma e mo-
numental e tra~ um divisor
de ciguas no tratamento das
quest6es de polftica publica
no Brasil, exigindo novas
capacidades tecnicas, de
recursos humanos e institu-
cionais.

• WASHINGTON LUIS DE SOUSA BONflM e pro-
fessordo uept de CiendasSodais
e Doutorem CienciaPolftica



Periodo ----1 Acumulado
-;--"'~--- FEV MAR ABR MAl JUN JUL No ano 12 mesesIndices JAN
IGP-D1 (FGV} I 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 0,1l:' 3,16 14,10
IPC-Df (FGV) 1,01 0,05 0,51 0,25 1,40 - 0,Di 2,23 6,92
IGP-M (FGV) 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 4,79 14,48
[WC (IBGE) 0,61 0,05 0,13 0,09 -0,05 0,30 1,13 5,58

IPCA (IBGE) 0,62 0,13 0,22 0,42 0,Di 0,23 1,64 6,51

IPC-SP (FlPE) 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,D3 0,18 0,87 6,90
IPC-RJO (FGV) 0,72 0,03 0,83 0,30 0,48 - 0,01 2,38 7,64
[PC-THE(CEPRO) 1,30 0,59 0,23 0,09 -0,50 0,26 1,31 3,32 8,45
Custo Cesta B<isica
Teresina -R$ (I) 86,83 90,43 90,71 88,38 81,48 8I,n 80,99 -
FONTE: GAZET A MERCANTIL
(I) INDICE CALCULADO PELA FUNDA<;:Ao CEPRO-SEPLAN PARA A CIDADE DE TERESINA

GRUPOS ANOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000*

Alimentac;iio 19,30 9,23 6,60 7,79 10,02 7,07
Habita<;iio 20,74 6,84 8,05 9,93 14,91 7,78
Artigos de Residencia 23,37 12,28 6,49 6,42 12,56 12,05
VestU<lrio 69,08 24,52 9,88 12,68 12,30 8,50
Transportes e Comunica<;6es 18,70 23,60 23,57 6,37 24,63 16,43
Saude e Cuidados Pessoais 24,56 17,20 11,53 9,16 14,40 8,67
Servi.:;;os Pessoais 42,41 13,05 8,56 4,81 5,59 3,62
1ndice Geral 26,14 13,08 9,67 8,05 12,57 8,45

Fonte: Funda<;iio CEPRO
* Situa<;iio no mes de julho/2000

CESTA BAsICA. COMPOSI<;Ao, QUANTIDADE E VALOR
JULHO DE 2000

PRODUTOS QUANT. VALOR VARIA<;:AO PERCENTUAL
(R$) NO MES NO ANO

A~ucar Crista! 3,00 Kg 1,92 11,21 43,95
Arroz 3,60 Kg 2,92 1,37 -1,66
Banana (frutas) 750 dz 15,90 1,53 0,60
Cafe em P6 0,30 Kg 1,90 -1,l0 7,30

I Carne Bovina 4.50 Kg 18,48 -1,50 6,61
I Farinha de Mandioca 3.00 Kg 2.93 -2,60 8,25 t
i Feijao 4,50 Kg 6,42 4.06 -3,00
I Leite Pasteurizado 6.00 It 4,94 0,00 2,86 I
Margarina 0,75 Kg 2,48 -1.41 -3,30 I

IOleo Vegetal 0,90 Lt 1.32 -2,25 -5,46
i Piio 6,00 Kg 12,00 0,00 0,00
I Tomale(verduras) 12,00 Kg 9,78 -5,32 -27.72
TOTAL 80,99 -0.95 I -2,74
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