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urn tempo
extraordinario.
o grande desafio
e descobrir e aceitar
ou nao as nossas ver-
dadeiras razoes, ideias
e pensamentos.

Agora e para valero Entramos em u
ovo milenio e devemos acordar para
realidade de que seremos julgados

elas civiliza<;oes futuras assim como
ulgamos e nao aceitamos alguns
rocedimentos humanos do passado.
s tempos futuros terao urn arsenal
e imagens e impressos que servirao
e Fonte para pesquisas sabre 0 coti-
iano do seculo xx. A dificuldade
ue hoje temas em entender as

ogueiras da Inquisic;ao sera a mcsma
uando as gerac;oes futuras ficarem
rente as nossas cstatisticas que
evelam a injusta e inexplil:avel
esigualdade social que hoje obser-
amos e que ja nos acostumamos.
nexplicavel, porque conhecemos
numeras teorias s6cio-econ6micas
uc tentam compreendcr e nortear 0
omportamenta humano e mesmo
ssim, 0 fossa que separa os ricos
os dos pobres torna-se cada vel.
aior Com certeza, nao vao entender
r que nao fizemos quando sabiamos

que fazer.
A humanidade Joi sempre assim C

m paradigma inaceitavel nos nossos
empos. A concepc;ao naturalista do

undo, surgida no seculo VII a.c.
om os primeiros fil6sofos gregos,
arece permanec~r no senso comum
a humanidade. E claro que nao des-
onhecemos os inumeros movimentos
xistentes no mundo que lutam por
elhores condic;oes de vida. Mas

ercebemos tambem que muito mais
oderia ser feito se os nossos dis-
ursos fossem coeren tes com as
ossas ac;6es. Sao muitas as possibi-
idades para uma real transformac;ao
e nossas e de muitas oulras vidas
estamos simplesmente deixando a

'banda passar, cantando coisas de
mor. E cad a qual no seu canto e
m cada canlo uma dor. ..". Precisamos
escobrir e aceitar ou nao as nossas
erdadeiras razoes, idcias e pcnsamentos.
Esperamos que cste seja urn desafio

ceito par todos aqueles que viverao
stc novo ana na contagem dos
cmpos. Viver em dois seculos
iferentcs e urn privilegio para !XlUCOS,
onsiderando 0 numero de seres
umanos quc viveram ou sobre-
iveram em tao variados tempos.
ao podemos reescrever a historia.
e prestarmos atcnc;ao nos tempos
assados veremos que temos todas
s condic;ocs de cscrevcr uma nova
ist6ria.
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Desenvolvimento

A discussao sobre a pobre-
za no Brasil e as propostas
vindas do Congresso Nacional
para sua erradica~ao, tern 0

merito de colocar a q uestao
da pobreza no centro do de-
bate sobre 0 desenvolvimento
nacional. Se, por urn lado, nao
se pode negar a alta relevancia
da questao, de outro, a forma
como e colocada e as propos-
tas em discussao, mostram-se
bastante polemicas.

As propostas da "Renda
Minima" e do "Fundo de
Erradica~ao da Pobreza" care-
cern de maiores discuss6es e
apafei~oamentos para evitar
que caiam na vala comum
das a~6es meramente assis-
tencialistas e superficiais
que agem apenas sobre os
efeitos, deixando as verdadei-
ras causas intactas.

A pobreza, segundo Marx,
e inerente aos regimes
capitalistas. Em sua analise,

.ele colocava a questao da
contradi~ao do capitalismo em
criar riqueza, de urn lado, e
pobreza, de outro. A con-
trapartida dessa contradi~ao e
a forma~ao de urn "exercito
de desempregados" que
formariam 0 contigente de
"excluidos". A causa disso e
que a produ~ao capitalista se
da atraves de intenso
movimento de introdu~ao na
produ~ao de maquinas e
tecnologias cada vez mais
eficientes que excluiriam
trabalhadores do processo
produtivo, embora 0 autor nao
tenha analisado a transferencia
de trabalhadores para outros
setores. como servi~os.
comercio e, ate mesmo urn
terceiro setor composto pe
atividades executadas por
organiza~6es nao lucrativas,
setores que tendem a crescer
de modo exponencial.

Paradoxalmente. 0 maior
contingente de pobres se con-

centra em paises e/ou regloes
que estao longe de conhecer
o capitalismo (paises da Africa
Subsaariana e Sui da Asia
concentravam, como percentual
sobre suas popula~6es, em
1998, n;lais de 40% de pessoas
que viviam com menos de 1
d6Iar/dia), alem dos paises de
"industrializa~ao retardataria"
e que, portanto, ainda nao
desenvolveram 0 capitalismo
de forma IJlena e, por isso,
ainda SaD extremamente de-
pendentes de capitais e
tecnologia dos lJaises centrais
(SaOexemplos, principalmente,
paises da America Latina quc
apresentavam, em 1998. se-
gundo 0 BIRD. cerca de 15,6%
das pessoas em situa~ao de
mise ria absoluta sobre 0 total
de sua popula~ao. abaixo da
media mundial que era de
24% no mesmo ano).

No entanto, isso nao quer
dizer que nao existam pobres
nos paises desenvolvidos e
que Marx estivesse errado. A
questao e outra. Nos paises
centrais exisLern aparelhos
institucionais pUblicos e priva-
dos ligados ao governo e a
trabalhadores que aLualll no
sentido de diminuir as
distor~6es do mercado. pois
este tem como princilJal fun-
~ao garantir uma boa alocac;:ao
dos recursos, lJunincto a in-
compeLencia e premiando a
competencia, mas, Lambern,
possui mecanismos concen-
Iradores de renda e de poder
que favorecem a cria~ao de
desigualdades entre classes e
individuos.

Nos paises em desenvolvi-
mento. esses mecanismos
concentradores atuam livre-
mente criando desigualdades
e concenLrando a riqueza de
forma cruel nas maos de
uns poucos privilegiados.
Nestes paises, por falta (OIU

por fragilidade) de instiLui~6es

Econ6mi

que atuem contra as for<,:as
impessoais do mercado (a
chamada mao invisivel).o
numero de "excluidos" au-
menta de forma acelerada
quando comparado com os que
SaD aceitos pelo sistema. isLo
e, 0 sistema de mobilidade
social e urn funil muiLo estrei-
to que s6 permite a P<lSSdgCIIl
de Ulll percentual muito pe-
queno da popular,:ao.

Nestes paises os progralllds
sociais representam urn
percenLuallJequeno dos gasLos
pUblicos, quando cOllllJarados
aos gas Los que beneficidlll 0

capital. mas 0 ll1ais illlporLanLl~
e a ineficiencia destes progra-
mas. os quais desperdi<,:alll os
recursos lJela ma aplicac;:ao.
pelo excesso de burocracia.
pelo baixo envolvimcnto dos
beneficiarios e. llluiLas vezes.
pela corrup<,:ao. A lalLa, ou d

insuficienLe organiza~ao da
popula~ao 1J0bre. C outro en-
trave consideravel.

No Brasil. nao falLalll cxem-
plos de incficiencia dos scrvi-
<;:os publicos. Apcsar cIa alLa
carga tributaria (cerca de 30"!<,
do PIB), os servi<;:osde sdllde c
de educa<;:ao saD de pcssima
qualidade e em .quantidade
insuficiente. As desigualdades
SaD gritantes. 0 sistema Lribll-
tario peca pela regressividadc,
os rnais ricos lJagalll. prolJor-
cionallllente, menos imlJosLos
que a classe media e os mais
pOQres. Cerca de metade dos
gastos publicos com aposenta-
doria e apropriada pelos 20%
mais ricos.

Quando se isolam os 10%
mais ricos da popula<,:ao. a
renda que sobra e basLante
baixa para distribuir entre os
90% restantes. sem conLar as
forLes desigualdades existen-
tes entre eles. Por isso, ainda
existem no Brasil cerca de 30
milh6es de pessoas que vivern
com renda abaixo de urn sala-



co e Pobreza no

rio mlnlmo e outras tantas
com renda insuficiente para
uma vida digna com suas
familias. Segundo pesquisa
recente do economista Mar-
celo Neri da fGV, divulgada
na Revista Veja W 42 de 18
de outubro de 2000, cerca de 41
milhoes de trabalhadores,
representando 60% da PEA
brasileir •••se situavam no setor
informal tla economia no final
dos anos 90. Nos anos 80, esse
percentual atingia 40% da PEA
A maior parte dos pobres no
Brasil (renda "per capita"
abalxo de 76 reais por mes)
se encontra entre os "sem
carteiras·, os quais ncio tem
nenhuma asslstencia do poder
publico. 70% dos trabalhadores
informais estao em cidades
com menos de 200.000 habi-
tantes. 54% deles encontram-
se nas zonas rurais, portanto,
a pobreza se concentra nos
grotoes de menor desenvol-

. vimento do pais.
Portanto, 0 grau de pobreza

de urn Pais e determinado por
uma associar;:ao entre renda
balxa, insuficiencia de
desenvolvimento e desigual-
dades na distribuir;:ao da
renda e da riqueza, visto
como urn processo dinamico
de exclusao e de afunilar:nento
no caminho da ascensao
social. Por isso, se a pobreza
esta intimamente associada
com a concentrar;:ao de
riqueza e renda, e necessario
atuar sobre os mecanismos
que produzem as desigualda-
des e os privilegios, para se
obter sucesso no combate a
pobreza.

o Governo e 0 Congresso
tem papel importante nesse
processo, a medida que
precisam acertar uma reforma
tributai"ia que, entre outras
coisas, venha cobrar impostos
dos mais ricos para favorecer
aos mais pobres, elevando,

assim, 0 nfvel de bem estar
social com programas eficien-
tes na area sociaL reduzindo
consideravelmente a distancia
social entre os individuos.

Esse procedimento pode
viabilizar 0 financiamento das
propostas de renda minima e
do fundo especial para a
erradicar;:ao da pobreza no
pais.

E imprescindivel que 0
Governo venha aumentar
urgentemente a eficiencla
economlca na alocar;:ao dos
recursos (melhoria da quallda-
de e aumento da quantldade
dos servlr;:os) na area social,
Inclulndo educar;:ao, saude,
saneamento basico, prevl-
dencla, reforma agrarla e outros.

Deve-se ampllar a respon-
sabilidade politlca na alocar;:ao
dos recursos. E necessarlo que
se favorer;:a a transparencia,
facilltando a percepr;:ao da
sociedade quanta aos recursos
recolhidos e aos beneficios
prestados. Deve-se buscar
novas formas de relaciona-
mento com a sociedade civiL
visando urn efetivo envol-
vimento dos beneficiarios
diretos da ar;:ao, evitando
desperdicios e desvios fraudu-
lentos de recursos.

Uma politica de combate a
pobreza poderia ser constituir
no nucleo central de urn
projeto de desenvolvimento
economico para 0 Brasil,
pois ampliaria 0 mercado
consumidor, possibilitaria as
empresas atuarem no mercado
interno em grande escala,
melhorando a eficiencia ope-
racionaL criaria novas oportu-
nidades de investimentos para
atividades empresariais Iigadas
as classes populares, faclll-
taria a organizar;:ao popular eo
sentimento de cidadania, aper-
feir;:oando a democracia, pois
caminhariamos para uma so-
ciedade bem mais justa, on de a

Brasil

distancia de qualidade de vida
(bem estar social) entre classes
e individuos seria radicalmen-
te diminuida.

Os instrumentos prioritarios
visando atacar diretamente a
pobreza no Brasil seriam os
seguintes:

I . mecanismos, economicos
e politicos, capazes de reverter
processos em curso de con-
centrar;:ao de renda e riqueza.
As reformas tributaria, agrarla
e politica se constltuem em
Instrumentos Importantes de
reversao desses processos
no Brasil:
2. Investlmentos maclr;:os em
educar;:ao e trelnamento de
mao-de-obra, em quantldade e
qualldade;
:3. Investlmentos maclr;:os em
qualldade de vida, Inclulndo
programas de saude, sanea-
mento, prevldencla, segura
desemprego e outros;
4. programas na areas de clen-
cia e tecnologia, visando dlml-
nuir a dependencia tecnol6gica
externa;
5. combate implacavel a corrup-
r;:ao, pratica que representa
grande vazamento de recursos
pUblicos. A aprovar;:ao da Lei
de Responsabilidade fiscal
pode ajudar muito;
6. criar;:ao de formas de finan-
clamento para pequenas
iniciativas empresarials, utili-
zando experiencias que deram
certo em outros paises.

As solur;:oes tecnlcas exis-
tern, 0 que falta e viabilidade
polltica, uma vez que as
forr;:as retr6gradas alnda pre-
dominam, frustrando a Imple-
mentar;:ao de urn projeto
verdadelramente moderno
para 0 pais -

·WILIAM JORGE BANDEIRA e professor de
Economia DECONjUfPI.Doutor em
Economia pela Unicamp.



Da pertinencia do curriculo ao
rnercado de trabalho do
econornista (Uma Critica)

Os professores Samuel da Costa
Filho e Luiz Carlos Puskas em urn
interessante artigo neste informativo
(" A dita economia Moderna". N° 1O.
Julho de 2000) fazem uma analise do
currfculo do curso de economia, na
qual se defende 0 carMer pluralista
do curso e a enfase nos autores c1as-
sicos como Marx, Keynes, Kalecki,
Schumpeter, Ricardo e outros.

Deixando claro desde ja que
concordamos, no atacado, com as
ideias dos referidos professores,
pretendemos fazer algumas
observa($oes crfticas a partes do
texto, sobretudo observa¢es sobre
metodo, pertinencia das teorias
economicas como instrumento de
trabalho do economista, a inser($ao
no mercado de trabalho, alem do
tratamento dispensado pelos autores
ao conceito de globaliza($ao (inclu-
indo 0 artigo do Professor Samuel
Costa, intitulado de "Globaliza($ao
Financeira e Capitalismo Selvagem".

Nunca e demais enfatizar a
necessidade de uma boa forma($ao
te6rica para 0 economista, pois a
teoria economica se constitui no
principal instrumento de trabalho do
economista. A estatfstica, a eco-
nometria, a matemMica, os conhe-
cimentos das ciencias de adminis-
tra($ao, contabilidade, sociologia,
polftica, etc; sao instrumentos
importantes, mas coadjuvantes ou
auxil iares na aplica($ao das teorias
econ6micas. Ademais, 0 economista
nao deve esquecer nunca que a
Economia e uma "ciencia social" e
como tal suas categorias sao fruto de
rcla($oes socia is.

Por ser uma "ciencia social" nao
se po de esperar que seu corpo
te6rico seja homogeneo e desprovido
de conota($oes ideol6gicas diferen-
ciadas. Tem-se pelo menos tres
correntes ideologicas. Em primeiro
lugar, aparecc a corrente it esquerda,
liderada por Marx que nos legou
urn poderoso instrumental te6rico-
metodol6gico de analise da socie-
dade capitalista. Tal instrumental esta
baseado na busca de categorias e/
ou conceitos que procuram apreender
a "totalidade concrcta". Scu metoda

consiste da "apreensao do concreto
por meio do pensamento", onde se
parte das categorias mais simples
ate alcan($"ar 0 "concreto pensado"
como "sfntese de multiplas
determina($oes" e por isso s6
apreensfvel dessa forma, embora de
a impressao que os conceitos
apreendidos sejam resultado do
pensamento.

o corpo te6rico de Marx tern
carMer dinamico e suas categorias
sao hist6ricas. Por isso, nao sendo
estaticas, elas mudam de significado
a medida que 0 objeto sofre
mudan($as. 0 pr6prio Marx nos
mostrou exemplos importantes, tais
como 0 caso da passagem da mais-
valia absoluta para a mais-valia
relativa, passagem essa resultante
de mudan($as no processo de
trabalho. Outro exemplo foi a
evolu($ao do conceito de trabalho
que nos fisiocratas tinha conota~o
particular (trabalho agrfcola) e para
Smith tinha carater geral (trabalho
em geral). Marx destaca "0 enorme
progresso ( ... ) que rej~itou toda
determina($ao particular da atividade
criadora de riqueza, considerando
apenas 0 trabalho puro e simples".
Com isso, a categoria trabal ho
em geral assume urn carater
moderno e indiferenciado, possibi-
litado pelo evolUl;ao do scr social.

A corrente de centro, muito pr6-
xima a social-democracia, e a
representada por Keynes. Eco-
nomista que se preocupava com 0
crescimento economico no curto-
pr.azo (pcrfodo conjuntural). Ao
contrario de Marx que estudou 0
capitalismo em seus fundamentos,
buscando suas contradi($oes mais
essenciais, Keynes se contentou
em estudar 0 espa($o da dinamica
competitiva , sobretudo 0 cstudo
dos determinantes da renda nadonal
e do emprego. Seu metoda se vale
da psicologia social na forma($ao
de ."comportamcnto convencional",
no qual as decisoes capitalistas
sobre investimentos em capital
ffsico, em tftulos financciros, em
consumo e outras decisoes qu~
envolvcm tempo crisco, dependem

do estado de espirito do investidor
(disposi($ao de correr riscos) e do
clima geral em rcla($ao aos
neg6cios, 0 qual inspira maior ou
menor confian($a no futuro ou ainda,
determina maior ou menor incerteza
nas previsoes realizadas, as quais
sao determinantes na tomada de
decisoes dos homens de neg6cios.

Conceitos como "preferencia pela
liquidez", "propensao a consumir"
e "eficacia marginal do capital",
que formam a parte central da Teoria
Geral de Keynes, sao calculados a
partir da 16gica dos neg6cios e
de expectativas baseadas em
previsoes (alimentadas por
informa($oes sobre desempenhos de
neg6cios variados) coletivas sobre
o futuro (consciente coletivo),
portanto, os mesmos nao guardam
quaisquer vestfgios de historici-
dade semelhantes aos conceitos
marxistas. Porem, nao se pode dizer
que a constru~o teorica de Keynes
seja estatica, ao contrario, se nao se
utiliza 0 "tempo hist6rico" como
em Marx, em Keynes 0 tempo
aparece em duas dimensoes: 0
tempo das expectativas e 0 tempo
conjuntural.

A corrente it direita (conserva-
dora) e representada pelos eco-
nomistas neoclassicos (novos
c1assicos, monetaristas). 0 metoda
dos neoclassicos se baseia no
comportamento individual do agente
econ6mico, extrai conceitos a par-
tir de comportamento individual
que pretendem ser validos para
toda a economia. Os conceitos sao,
geralmente, a-historicos e estaticos.
Quase que invariavelmente, devido
ao carater positivista do metodo
(nao admite interferencias de valores
na formula($ao de conceitos e
considera 0 metodo das ciencias
sociais 0 mesmo dasciencias exatas),
utiliza muito 0 recurso da matcma-
tica e isso facilita a utiliza~o de
hip6teses irrealistas como a "Lei
de Say" e a estrutura de mcrcados
em "concorrencia perfeita", tornando
os modelos quase sempre irreais e/
ou muito afastados do objcto que
prctcndem estudar.



Quando os neoclassicos
pretendem dar alguma dinamica
aos seus model os, utilizam-o tecur-
sa das "expectativas racionais" e/
ou . "expectativas adaptativas" , as
quais preconizam urn certo
comportam,ento 16gico (agir de
acordo com" uma 16gica prees-
tabelecida) dos agentes, quando ha
desvios procedem-se correc;oes
esperando que 0 agente se corrija
no pr6ximo perlodo. Tudo isso, para
possibilitar 0 emprego da matematica
e dar uma aparencia "cientlfica" aos
model os.

Como as correntes expostas acima,
tanto conceitual quanto metodo-
16gica, saD irreconciliaveis entre si,
a pluralidade do curriculo e
imprescindlvel, sob pena de pre-
jUlzo irrecuperavel para os estu-
dantes de economia na sua formac;ao
critica e pro fissional. Portanto,. nao
se trata de defender ou nao 0
pluralismo, mas sim questionar e/ou
lutar pela correta aplicac;ao de urn
currlculo pluralista.

Os autores defendem 0 plura-
lismo do curriculo, mas silenciam
sabre os problemas de sua aplicac;iio.
Ao inves disso, preferem colocar
qU6stoes mais abstratas como uma
posslvel "desatualizac;ao te6rica" e
a influencia (malefica) de Reagan e
Thatcher no estudo de economia
pela via do liberalismo, alem de
uma suposta influencia negativa
de urn certo "capitalismo rentista e
parasitario", termo de natureza
ideol6gico, sem nenhuma utilidade
analftica, usado desde inicio do
seculo por segmentos da esquerda.
A influencia liberal em epocas
de gran des transformac;oes e normal
e, isso, nao tern nada de pavoroso
quando as reformas liberais saD
necessarias no processo de
"destruic;ao criativa" que estamos
vivendo, decorrente da revoluc;ao
tecnol6gica (e industrial) em curso.

Os articulistas valorizam bastante
urn resultado B do curso de eco-
nomia da UFPIilo provao de 1999.
No entanto, nao ha nenhuma ga-
rantia de que tal resultado nao tenha
sido obra do acaso, pois somente
urn curso bem planejado com
acompanhamento permanente e ava-
liac;ao sistematica, procedimentos
que possibilitam correc;oes de
desvios de rota e aperfeic;oamento
continuo, podem dar certa garantia
de qualidade.

Neste processo, e importante
questionar como estao sendo
ministradas as disciplinas te6ricas?
E se as mesmas saD praticadas
em disciplinas apropriadas? Existem

continuidade e integrac;ao entre
as disciplinas? Os alunos tern plena
consciencia dos pre-requisitos?
Estas saD questoes da mais alta
relevancia na execuc;ao do currlculo
que e importante sua discussao de
forma bem aprofundada. Economia
se aprende nos bons livros de
economia, nao em jornais ou
quaisquer outros veiculos estranhos
ao saber economico. A teoria s6 e
diferente da pratica para a ma
teoria. Mas, a teoria economica e
instrumento de analis~ que deve ser
utilizada com imagina~o (aqui re-
side uma das causas do diferencial
entre os bons e os maus econo-
mistas), pois a teoria nao explica
a pratica mecanicamente, e ne-
cessario,no. minimo, uma interac;ao
com a praxis, interac;ao essa que
precisa ser mediada pela pesquisa
de campo e, em algumas vezes,
pela analise econometrica.

Outra questao importante que
foi negl igenciada por nossos
articulistas e 0 ingresso no mercado
de trabalho. As dificuldades de
ingresso sao atribuidas a crise
economica, a estreiteza do mercado
e a reformulac;iio do Estado.

E inegavel que as maiores
chances de emprego para econo-
mistas no Piaul se situam no ambito
da inicialiva privada (area empre-
sarial), mas tem-se duas questoes a
resolver:

1. Descobrir as reais neccssida-
des de qualificac;ao do economista
requeridas pelos empresarios e,

2. Adequar os profissionais a
estas necessidades. Paralelo a isso,
precisa ser realizado urn trabalho
de divulgac;ao das qualificac;oes
dos economistas form ados na UFPI
e procurar maior integrac;iio empre-
sa-escola, inclusive alraves de
programas de estagios e outras for-
mas.

Outra questao relevanle num
curso universitario, diz respeito a
intcgrac;ao de seu corpo docente
com os alunos e 0 debate de ideias
entre os professores.

o debate de iMias, sobretudo,
eleva 0 nlvel das discussoes e
aj uda a esclarecer as posic;oes
dos professores sobre diversos
temas (desfazendo posslveis con-
fusoes). Por isso, resolvemos fazer
urn comentario crltico sabre 0
artigo do professor Samuel Costa
Filho, intitulado "Globalizac;ao
financcira e capitalismo selvagem",
publ icado no Informativo N° )O.
Junho/2000.

No referido artigo, 0 autor parece
que tern a intem;ao de analisar a

relac;ao entre 0 processo de
global izac;iio financeira eo chamado
"capitalismo selvagem", 0 primeiro
sendo uma categoria bem recente,
enquanto que 0 segundo
se constitui numa categoria
antiga (puramente ideol6gica ou
nao-cientifica), que servia (apenas)
para as esquerdas dos anos 50/60
nomear 0 capitalismo vigente na
peri feria do sistema.

o artigo comec;a descrevendo
o conceito de globalizac;ao
financeira, colocando corretamente,
ao nosso ver, a questao do
aumento de participac;ao de
investidores institucionais como
fundos mutuos, fundos de pens6es,
companhias seguradoras e outros.
Fala, tambem, da diversificac;ao
de produtos e servic;os financeiros
novos no ambito de mercados
internacional izados.

Coloca, sucintamente, algumas
vantagens e desvantagens do
processo, tais como maior
facilidade de financiamento de
atividades produlivas, maior
instabilidade para as economias
mais frageis, perigo de "risco
sistemico" no sistema bancario e
perda de autonomia da polftica
monetaria nacional. 0 conceito foi
descrito sem ser aplicado (parte
isolada do texto), pois nesse
ponto a analise e interrompida.
o autor silencia sobre quaisquer
relac;6es do mercado financeiro
globalizado com 0 resto das ideias
desenvolvidas ao longo do artigo.

Assim, sem nenhuma media-
c;iio a analise e reiniciada com
outro tema. Enfatiza a importflncia
do mercado interno na determi-
na<;ao da produc;iio e emprego
dos palses desenvolvidos e lem-
bra que esses palses adotam a
intervenc;ao del iberada na econo-
mia, ao contrario do Brasil que,
segundo 0 autor, prefere seguir
"moldando a economia, 0 Estado
e a saciedade na linha liberalizante
iniciada pelo governo Collor".
Fala, portanto, num misterio.so
"projeto nacional" de diminuic;iio
do papel do Estado na economia.

Nesse momento, a anal ise
torna-se bastante confusa. 0
nossa autor faz uma salada que
inclui a imprensa (falsa propa-
ganda), as elites e a c1asse media
(estas "deslumbradas pelo
consumo de bens importados"),
alem da cultura americana e a
pr6pria politica de estabilizac;ao,
como viloes "conspirando" a favor
do "neoliberalismo" e contra 0
Brasil e 0 Nordeste. Para compli-



plicar ainda mais a analise, 0 pr6prio articulista mostra dados de telecomunica<;oes, 0 qual
autor fala de decadas (cinco) e es- favoraveis a g1obaliza<;iio. A Unctad aumentou fortemente 0 numero de
tHos de vida, deixando em aberto a constatou que nessa decada "os telefones em uso, alem de mudar 0
periodiza<;iio a ser aceita e 0 tipo paises emergentes que Iiberalizaram regime da estrutura do mercado de
de analise em pauta. Enfatiza a exis- 0 seu comercio tiveram urn cresci- urn monop61io eSlatal para uma
tencia de urn novo modelo de de- mento menor (1,8%) do que os estrutura oligopolista com pelo
senvolvimento de cunho liberal, sem paises desenvolvidos (2,2%), menos tres competidores no
esclarecer as caracteristicas basicas aumentando a distancia enlre na- mercado, sem falar nas grandes

. do mesmo. Diz apenas que tal mo- <;6es ricas e as na<;6es pobres". mudan<;as ocorridas nos setores onde
delo veio piorar as "escandalosas e Logo, os paises emergentes que se se realizalam aquisi<;6es e fusoes
gigantescas ·diferen<;as sociais integraram ao processo de globa- por grupos estiangeiros. No
existentes no nossa pais". Para pro- liza<;iio melhoraram suas econo- en tanto, 0 autor continua sem
var que 0 "neoliberalismo" e a mias. esclarecer que modelo e esse, pois
"globaliza<;ao" slio prejudiciais as E inevitavel que os parses as reformas de cunho liberal mais
na<;oes pobres, 0 autor uliliza, de desenvolvidos tenham melhores bem sucedidas no Brasil (pri-
modo "descuidado", dados do Ban- resultados do que os paises vatiza<;lio e tarifas externas) ainda
co Mundial (BIRD) sobre a miseria em desenvolvimento quando se estlio incompletas. Reformas cruciais
no mundo na ultima decada. inserem na globaliza<;lio, pois esla como previdencia, tributiiria, estado,

o nosso autor mostra 0 aumen- ultima nlio vai reverter processos trabalhista, portos ainda nem sarram
to absoluto de miseraveis a partir seculares de concentra<;iio de renda do pape!.
de 1987, destacando a America La- e riq uezas, nem tampouco corrigir Por isso, temos cony ic<;lio de
tina, como urn dos continentes de decisoes (hisl6ricas) equivocadas que 0 problema do Brasil e jusla-
maior crescimento da miseria, no lomadas pelas suas elites em mente 0 contrario do apregoado
entanto, os mesmos numeros (da algum momenlo hist6rico, como a pelo nosso articulista, isto e,o pro-
mesma fonte), analisados com mais decislio de renunciar a busca de blema real do Brasil e a ausencia
cuidado, mostram-se favoraveis ao autonomia tecnol6gica, por exemplo, de urn projeto nacional de desenvol-

vimento e a faIta das reformasprocesso de globaliza<;iio. A miseria ou ainda, aceitar uma burguesia
diminuiu no mundo de 28,3% em cujas lideran<;as mais expressivas necessarias para que se viabilize 0

1987 para 24,0% em 1998 (percentual slio estrangeiras, rcsullanle do do- ~~~~li~ro~:t~e~:n~~~~~:: ~~~~~
de pessoas que vivem com menos minio pelo capital estrangeiro dos afirma e lcndo em conla inleresscs
de 1 d61ar por dia). A. America Lati- selores mais dinamicos da econo- nacionais.
na ficou na mesma silua<;lio. A mia naciona!. No entanto, como foi No cntanto, 0 modelo de desen-
Europa foi onde mais cresceu a demonstrada, a inser<;lio na volvimenlo que preconizamos para
miseria, justamente quando come<;a- globaliza<;lio diminui 0 ritmo dc cres- 0 Brasil csla longe de ser dc
ram a ser contados os miseraveis cimento do numero de pessoas em nalureza "nacionalista exacerbado"
dos parses "socialistas" falidos. Os situa<;lio de miseria absolula no no sentido de se isolar do processo
paises que mostram indicadores mundo e nos parses mais integra· de globaliza<;lio como propoe 0
mais positivos slio do Leste da Asia dos, professor Samuel Filho, que acre-
e Pacifico, onde se concentram os 0 Professor insiste, em outro dita que 0 pais perde sua autonomia
"tigres asiaticos", nestes paises 0 trecho do arligo, em falar de urn e soberania nacionais se inserindo
percentual de pessoas em situa<;lio modelo liberal que vem aniquilando na globaliza<;lio. 0 isolamcnlo seria
de miseria passou de 26,6% em a induslria nacional, clevando 0 urn retrocesso lcrrivel e, ar sim,
\987 para a 15,3% em \998. desemprego, piorando as condi<;6es cxtremamente danoso para 0 povo

Ao conlrario do que afirma sociais. Afirma ainda que a politica brasileiro (em artigo futuro, disculi-
nosso arlicu Iista, pesq uisa da de atra<;lio de capilais externos nlio remos essa questlio para 0 Brasil).
Funda~o Heritage (divulgada na ampliou a capacidade produtiva Por fim, s6 nos resla torccr
mesma materia da Revista Veja), da economia por que se "conccn- para que 0 professor Samuel Filho
dos Estados Unidos, "mostra que os trou em privatiza<;ocs, fusoes c nlio venha engrossar as fileiras
paises mais pobres do mundo slio aquisi<;6es". ESla ullima afirmaliva do mov imento dos "m iIilanlcs
justamente aqueles que se excluiram pode ser conteslada facilmente antiglobaliza<;lio", conhecidos como

.do .~r~ce~s~ de globaliza<;iio". 0 olhando-se somcnle para 0 selor "os re!e.I~~s ~em ca~~a:~ L
Evolu~o (%) percentual do N6mero de pessoas que vivem com ate 1 d6lar por dia,
por continentes / '1987-1990

Continentes 87 90 93 96 98
1. Leste da Asia e Pacifico 26,6 27,6 25,2 14,9 15,3
2. Europa e Asia Central 0,2 1,6 4,0 5,1 5,1
3. America Latina e Caribe 15,3 16,8 15,3 15,6 15,6
4. Oriente Medio e Norte da Afr. 4,3 2,4 1,9 1,8 1,9
5. Sui da Asia 44,9 44,0 42,4 42,3 40,0
6. Africa Subsaariana 46,6 47,7 49,7 48,5 46,3

Total Mundial 28,3 29,0 28,1 24,5 24,0. . . . . -Fonte: Banco Mundlal. Retlrado da Revista VeJa. Edl~ao de N° 40.4 de Outubro
de 2000. P.193



o QUE ESTA EKRADO NA ECONOMIA BKASILEIKA?

"A racionalidade economica ostentada por certos economistas e a parafermllia que eles mane-
jam costumam transcender it compreensao dos simples mortais e se impoem como imperativo

a toda asociedade. Alguns economistas assumem descaradamente 0 papel de testa-de-ferro
das elites, quando eles proprios nao acabam se transformando em granduques das

finan(;as. Entretanto, nem todos se deixam seduzir pelos encantos do poder e da
fortuna. Muitos insistem em se manter criticos, teimam em cultivar principios

eticos e a olhar alem do seu proprio bolso."
(Guido JIIantega. 1999: 10).

o Brasil, que a partir dos anos
30 instalou as bases de uma economia
urbano-industrial, chegou ao final
dos anos 70 com a economia
comandada pelo setor industrial. As
ideias da Cepal influenciaram
diretamente ou indiretamente nesse
comportamento. 0 Estac;lo desen-
volv'imentista foi 0 grande res-
ponsavel pelo desempenho
favoravel da economia. No curto
espa<;ode tempo - 1930/1980 - 0 Brasil
passou de urn pais primario-
exportador dependente de urn
s6 produto (cafe), para constituigao
de uma economia que chegou a
ser a oitava do planeta.

Durante os anos do milagre
brasileiro, 1767/1973, 0 crescimento
medio do PIB atingiu a taxa de 11,2%,
enquanto no periodo de 1974/1979
a media foi de 7%. A crise que
assolou a economia brasileira a partir
dos an os 80 e suas conseqiiencias
para 0 Estado, relegou ao segundo
plano as polfticas de longo prazo. 0
desenvolvimento econ6mico deixou
de ser prioridade, passando as
autoridades econ6micas a direcionar
a polftica e dinamica da economia
nacional para 0 pagamento da divida
externa. Essa medida agravou a
situagao financeira do Estado,
elevando 0 deficit publico e
provocando a aceleragao do processo
inflacionario. Por isso, a politica
econ6mica da segunda metade dos
anos 80 e durante a decada dos 90
objetivou somente combater a
inna<;iio.

o novo cenario internacional dos
anos 90 - Globalizagao, Reestru-
tura<;ao Produtiva, Supremacia
Liberal - impregnou a sociedade
brasileira e provocou uma insergao
subordinada da nossa economia ao
contexto internacional. Nos ultimos
an os assistimos a uma politica de
·privatiza<;iio (altamente questionavel),
desregulamentagao da economia
(Iimitada ao mercado de trabalho) e

abertura comercial (que agravou a
instabilidade da nossa economia).
A preocupagao dos anos 90 foi
exclusivamente a estabilizagao dos
pregos. 0 desenvolvimento nacional
ficou subordinado apenas as leis
de mercado e/ou a pequenas ag6es
dos governos estaduais e municipais
tipo "Guerra Fiscal".

A politica econ6mica de hoje em
dia se volta prioritariamente para 0
gerenciamento dos fundamentais.
Esses fundamentais sao:

"1) uma taxa de inflagiio baixa
(equivalente il de seus parceiros
comerciais) e previsivel; 2) uma taxa
de juros real adequada; 3) uma po-
litica fiscal estavel e sustentavel,
com urn sistema tributario que nao
produz distor<;6es; 4) uma taxa de
cambio real competitiva e previsivel
e 5) uma balanga de conta corrente
viavel". (Delfin Neto,1997)

Quando se estuda a evolugao da
economia brasileira nos ultimos 50
anos percebemos que a forma<;iio e
consolidagao da industrializagao
nao somente criou, mas sobretudo
agravou as dificuldades da formagao
social brasileira herdada do passado.
o nosso desenvolvimento foi
prioritariamente elitista e concen-
trador, relegando os gastos sociais,
a reforma agniria e tudo que diz
respeito il melhoria do bem-estar
da maioria da popula<;ao para 0
segundo plano. Nao foi sem funda-
mento e frente a urn crescimento
acelerado, que durante a ditadura
militar 0 entao presidente da republi-
ca declarou perplexo il nagao: "0
Brasil vai bern, mas 0 povo vai mal".

Ao longo desses anos, os
gestores da nossa polftica econ6mica
sempre estiveram preocupados
com indicadores econ6micos tais
como taxa de cresci mento, divida
externa, taxa de juros, taxa de inna<;iio,
taxa de cambio, etc. Hoje em dia, a
preocupagao e 0 combate a inflagao,
liberalizagao, desregulamentagao da

economia e reforma do Estado, se-
guindo as normas e determina<;6es
do mercado fipanceiro nacional e
internacional e em obediencia as
polfticas ortodoxas do FM!. Na in-
ser<;iio no processo de global izagao,
nao procuramos manter 0 minima
de autonomia e liberdade no
direcionamento do nosso desen-
volvimento,A ret6rica dos paises
desenvolvidos ganhou grande
forga e espago no Brasil, a tal
ponto, que a imprensa bombardeou
a populagao com urn discurso
idel6gico da abertura comercial,
privatizagao e redugao do papel
do Estado, como unica solugao para
as nossas mazelas economicas e
sociais.Dessa forma, presenciamos
urn fundamentalismo liberal, ou
seja, uma crenga quase rei igiosa
na abertura economica e na
inevitabil idade do mercado, como
unica forma de alcangar 0 paraiso
economico. 0 atual predominio da
ideologia do mercado chega a ser
assustador para as pessoas que
ainda disp6em de algum senso
critico (Penna forte, 1998).

A atual fase do capitalismo
segue uma 16gica do dinheiro faeil,
ganho atraves do mercado finan-
ceiro. 0 capital que, anteriormente,
gerava empregos na construgao,
implantagao e/ou cxpansao das
empresas parece estar sendo
utilizado basicamente na csfera
improdutiva. Desse modo, estamos
agravando urn sistema que visa
somente obter lucro. Eo que e pior,
nao mais 0 Iucro empresarial
produtivo, mas 0 lucro financeiro.

Constituimos uma sociedade
que nao esta interessada em saber
que muito dos produtos colocados
no mercado san nocivas ao meio
ambiente, prejudicial il saude
individual e ate inuteis. Esses
produtos embora inuteis sao re-
sultados sobretudo da "propa-
ganda" e "marketing", que procuram



estimular seu consumo com publici-
dade e propaganda enganosa.

Nossa sociedade apresenta,
hoje, urn .quadro de queda da
produ<;ao nacional, uma quantidade
elevada de trabalhadores perdendo
seUSempregos, eleva<;ao dos indices
de crimes, de pobreza, com as
pessoas sendo total mente aban-
donadas. Nao e sem razao que cresce
o numero de pessoas que vivem
nas ruas, famintas, mal vestidas e
sem moradia decente. E nao nos
esque<;amos do crescimento da
desnutri<;ao, das doen<;as fisicas e
mentais.

AI iado a todo esses fatos,
encontramos ainda 0 aumento dos
rompimentos familiares e div6rcios,
assaltos, gangues, tnifico de
drogas, etc. nas escolas, bairros e
suburbios da peri feria completando
urn quadro que configura em
uma verdadeira guerra civil.
Todavia,como afirmam Canuto &
Mathieu (1999), "no noticiario
economico brasileiro, a miseria, a
pobreza e a distribui<;ao de rendas
sao assuntos visitados apenas de vez
em quando, desaparecendo sem
vestigio na maior parte do tempo".

Por outro lado, presenciamos
urn consumismo excessivo, esbanja-
mento e ostenta<;ao dos novos
ricos e abastados, numa verdadeira
afronta a questao da justi<;a social.
o problema da distribui<;ao de renda,
vital nao somente para a questao
da economia mas tambem no que
diz respeito a solidariedade social
chegou a niveis tao elevados que os
principais organismos internacionais
tern feito criticas abertas ao Brasil.

Todavia, la fora, ao contrario,
muita gente trata a pobreza e a
distribui<;ao de renda como quest6es
econom icamente serias e nao
apenas enquanto problemas de
ordem etica, moral, humanitaria
(Canuto &Mathieu, 1999). Como no
periodo da liberta<;ao dos escravos
em que foi necessarias a interven<;ao
e pressao direta da principal po-
tencia estrangeira (Inglaterra),
estamos esperando por que e por
quem para viabilizar melhorias
sociais? A atua<;ao do novo imperio?

Nosso Capitalismo Tardio foi
constituido somente na busca do
conforto material, num padrao
imitativo do consumo conspicuo
das elites do mundo desenvolvido.
Criamos uma sociedade em que
impera urn individualismoexacerbado,
sem vinculos e am arras sociais. Os
varios Brasis regionais e sociais
somente nao nos chocam quando
sac impedidas de mostrar suas ver-

dadeiras faces para na<;iio. Fazemos
hipocritamente de conta que nao
existem estas quest6es sociais e
regionais. 0 problema da fome,
miseria material e moral das massas
sac coisas da Africa e demais
na<;6es subdesenvolvidas, nao
passando pelo Brasil.

Vivemos atualmente numa socie-
dade individualista, consumista e
competitiva em que adquirir de-
terminados bens passou a significar,
antes de tudo, uma diferencia<;iio
e realiza<;iiopessoal. Os "emergentes"
e os "novos ricos" apresentain
urn padrao de consumo de artigos
de luxe (autom6veis, residencias
luxuosas, aviao, iates, etc.) de
maneira a deixar explicita sua
diferencia<;iio social. Na televisao,
program as de duvidosa qual i-
dade, cantores e artistas com baixo
padrao de educa<;ao, possuem
elevada cota<;ao social e passam
a difundir valores de etica moral
c1aramente duvidosos.

"Criamos
uma

sociedade em
que impera

um
individualismo
exacerbado,
sem vfnculos

e amarras
sociais".

Os costumes e a moral desse
nosso capitalismo e tal que "0
mercado" e onde os mais espertos
ganham dos menos espertos.
Porem, essa visao economicista
e liberal predominate nao pode ser
mais importante que as quest6es
sociais que nos afligem. Em nome
da globaliza<;ao, do progresso
tecnol6gico e cientifico, das mara-
vii has da engenhosidade contem-
porfmeas nao podemos esperar
e/ou ficar aguardando a real iza<;ao
de promessas de urn futuro melhor
que nunca chega.

Como ja salientava ha muito
tempo Michal Kalecki, 0 mero
crescimento nao resolve 0 problema
da pobreza e da desigualdade.
Urge a necessidade de aplica<;ao
de instrumentos e de politicas
espedficas difercntes das apregoa-II
das pela ortodoxia. As propostas do

modele liberal para 0 combate das
quest6es sociais via desenvolvi-
mento sao insuficientes ( principal-
mente no Brasil). Ocorre que essas
reformas necessarias sofrem
patrulhamento das elites e "a su-
perar;iio de' todos os obstticulos...
significa mais do que a revolta
criada no seculo XV/II pela Re-
volu¢oFrancesa".(Kalecki,1977:139)

o exemplo dos paises n6rdicos,
Suecia, Dinamarca, Noruega e Fin-
landia, de reduzida concentra<;ao de
riqueza deveriam nos servir como
exemplo. Como afirma 0 prof. Otaviano
Canuto (2000): "Particularmente des-
de que se iniciou a era do ar;o e
da eletricidade e, com intensidade
ainda maior, na era da produr;iio
industrial em massa do seculo XX,
a distribuir;iio de riqueza e de
renda dos paises n6rdicos eviden-
ciou-se fundamental. A inclusao
social, 0 retorno economico associ-
ado ao esforr;o educacional pesso-
al, bem como a ausencia de rendas
garantidas para velhas elites,
foram favortiveis a ascensiio
lecnol6gica e produtiva naqueles
paises. Nao simplesmente pelo lado
de escalas dos mercados domesti-
cos mas, conforme mostram muitos
estudos recentes, por um chamado
processo de aprendizado tecnol6-
gico coletivo, incremental e pro-
gressivo, 0 qual supos uma combi-
nar;iio de educar;iio formal dos
trabalhadores e pequenas distanci-
as na hierarquia social".

A estrategia de "desenvolvimento
liberal", nos Estados Unidos de
Ronald Reagan e no Reino Unido
de Margaret Thatcher, concentrou a
renda. No Brasil dos an os 90, alem
de agravar todas as quest6es soci-
ais, aprofundou 0 desequilibrio
estrutural do setor extcrno. 0 Brasil
precisa crescer 6% ao ano, nos
pr6ximos 15 anos, se quiser diminuir
pela metade 0 numero de indigentes
no pais (segundo 0 economista-
chefe para 0 Brasil do Banco Mun-
dial, Joachim yon Amsberg). Ocorre
que hoje, a economia brasileira en-
contra-se presa na linha de politica
economica "stop and go" em decor-
rencia desse desequilibrio externo.
Como afirmou ao Jomal Folha de
Sao Paulo (lOIl0/00:A6) 0 econo-
mista 'Gustavo Loyola, ex-presidente
do Banco Central, 0 pars nao pode
cresccr mais do 4% ao ano. Acima
disso as importac;6es aumentariam
tanto que 0 pais nao poderia pagar
compromissos externos.

Assim, crescer a uma taxa media
de 6% ao ana e uma meta ambiciosa.
Nos ultimos vintc anos, a taxa media



"Devemos
urgentemente

seguir uma linha
de solidariedade,

'que se oponha ao
individualismo
~ a coinpeti~iio

exacerbada, '
e come~ar a

pensar, tratar e
cuidar dos grandes
problemas socia is
que atualmente

afligem a
sociedade

brasileira ".

de expansao da economia foi de
apenas 2,3%, No perfodo 1980/1989,
chamado de "Decada Perdida", 0
Brasil cresceu a uma taxa media anual
de 2,7%. Noperiodo 1990a 1999, com
a implementa(,;ao das politi cas Iibe-
rais, a taxa media anual foi ainda
pior. Fechamos a decada com queda
absoluta do PIB em rela(,;ao a anteri-
or. Agravamos 0 problema do desem-
prego, da violencia, da marginal idade
e da concentra(,;ao de renda, dentre
outros.

Desse modo, esperar pelo desen-
volvimento brasileiro para fazermos
reformas sociais e estruturais pro-
funda e acenar com blefe e utopia
para os milh6es de miseraveis e/ou
despossu idos. Devemos urgente-
mente seguir uma linha de solida-
riedade, que se oponha ao indivi-
dualismo e a competi(,;iio exacerbada,
e come(,;ar a pensar, tratar e cuidar
dos gra'ndes problemas sociais
que atualmente afligem a sociedade
brasileira.

Afinal, depois de alinhavarmos a
dura real idade social no Brasil e,
por outro lado, a preocupa(,;ao
economicista, do individualismo, do
elitismo e consumismo propagado
pelas autoridadcs econ6micas de
plantao e ideologicamente absorvi-
das por parcel as da nossa socieda-
de, surge a pergunta: 0 que esta
mesmo err ado na economia brasi-
leira? •

• LUiZ CARLOS RODRIGUES CRUZ "PUSCAS" e
professor de Economia DECON/
UFPI.Especialistaem Economia Rural.

•• SAMUEl COSTA FllHO C professor de
Economia DECON/UFPI.Doutorando
do Instituto de Economia/UNICAMP

a Comercio Exterior e 0
Protecionismo de

Mercado

A comunidade de nafoes vive a
expectativa do incremento da
economia internacional cada vez
mais globalizada, merce do recon-
hecimento da predominimcia dos
principios da interdependencia e
complementaridade nas relafoes
economicas internacionais.

o capital atinge altos niveis de
internacionalizafiio, conduzindo
e modijicanoo conceitos e preceitos
do Vireito Internacional. Por
conseguinte, os interesses e as
conveniencias entre os paises
pulverizaram 0 nacionalismo exa-
cerbado, os interesses individuais,
as conveniencias isoiadas, margi-
nalizando dejinitivamente a auto-
sujiciencia, nas relafoes interna-
cionais.

Em assim sendo, diante deste
cenario internacional, a previsi-
bilidade sera a de um comercio
internacional livre, sem barreiras
alfandegarias, sem a introdufiio
de politicas comerciais prote-
cionistas que impefam a livre
circulafiio de mercadorias e
servifos.

Entretanto, tal fato niio ocorre
sistematica mente na Economia
Internacional, que continua tiio
fechada quanta no periodo da
chamada Guerra Fria, decorrente
do pos - Segunda Guerra Mundial,
com 0 surgimento das super-
potencias nas Relafoes Interna-
cionais.

2. A pOLiTIC A COMERCIAL
A politica que rege as relafoes

economicas e comercias entre as
nafoes e a comercial. Pode-se
afirmar que a existencia de 200
( duzentas) nafoes soberanas e
independentes, nas relafoes
internacionais, possibilita 0
aparecimento de igual numero de
Politicas Comerciais, gerando
imensas dificuldades Ii livre-
circulafiio de mercadorias e
servisos.

E correto afirmar que 0
Comercio Exterior niio e livre. Que
as Politicas Comercias representam
os interesses e as conveniencias
das nafoes. Que 0 equacionamento

de Politicas Comercias regionais
representa 0 grande desajio dos
processos de integrafiio econ6mica
atualmente em andamento. Que
mesmo a Comunidade Economica
Europeia, rica e industrializada,
geradora de produtos de alta
tecnologia, portanto, extrema-
mente competitivos no Comercio
Exterior, niio prescinde das Poli-
ticas Comerciais para proteger 0
mercado regional, mesmo prejudi-
cando nafoes subdesenvolvidas
e em desenvolvimento, que
necessitam exportar produtos
primarios ou in natura, para
jinanciar a. formafiio de pou-
panfas nacionais. Que os Estados
Vnidos da America, individual-
mente a nafiio mais rica e
industrializada do' planeta, com
o Produto Interno Bruto de 1999
superior a 06 (seis) trilhoes de
dolares, niio marginaliza a
politica comercial nas trocas
internacionais. Siio notorios os
desentendimentos, por exemplo,
entre os EVA e 0 Brasil quanto
Ii entrada de produtos como 0 afo,
o calfado e 0 suco de laranja
no mercado americano. Siio
notorias as tarifas cobradas pelo
setor aduaneiro americano em
face do ingresso de produtos
brasileiros, tendo em vista a
correfiio de prefos - Prefo Real
e Prefo de Mercado.

Assim, e plausivel ajirmar que
os empecilhos ao cfescimento e
desenvolvimento do Comercio
Internacional e uma resultante
do extraordinario crescimento
das trocas internacionais, conse-
qiUncia dos efeitos beneficos
da Revolufiio Industrial nos
meios de produfiio. A produfiio
deixou de ser pautada apenas
nas necessidades da economia
domestica, e passou a ser deter-
minada pelos interesses e
conveniencias de sociedades
externas.

Com 0 crescimento do Comer-
cio Exterior cresceu tambem, na
mesma proporfiio, as ambifoes,
os interesses, as vontades e as
rivalidades entre as nafoes, em
raziio da aplicafiio da geome-
tria na acumulafiio de Capital, e



conseqilente gerafao de riquezas.
E os empecilhos tambem surgiram
na mesma proporfao, como .'Ie
fosse 0 assentamento de politica
inversa a da exponsiio.

3.0 SECULODO
PROTECIONISMO

o seculoxx, no ComercioExte-
rior, e 0 do Protecionismo. 0 sumo
da contradifao tambem pode
ser encontrado neste Seculo que
esta sendo concluido. Nunca 0
Comercio Exterior cresceu tanto
quanto neste seculo,fazendo surgir
de forma transparente os Paises
Ricos e Industrializados, os Paises
em Desenvolvimento e os Paises
Subdesenvolvidos, responsaveis
pelos graves e preocupantes
problemas sociais vigentes na
Comunidade de Nafoes. Pensado-
res economicos contemporlmeos e
cientistas sociais tem alertado os
dirigentes mundiais, notadamente
a partir de 1945, que 0 mais acen-
tuado problema da Economia
Internacional nao e 0 protecio-
nismo de mercado, e sim as
desigualdades sociais internas e
externas no contexto das socieda-
des e dos paises. Seguindo esta
linha de raciocinio, chega-se a
conclusiio que os problemas soci-
ais e economicos de um pais,
agrupamento de paises e regioes,
nao sao restritos aos atores
diretamente envolvidos, e sim, em
consoniincia com a economia
internacional globalizada, a todos
os atores ativos da Comunidade
de Nafoes, pois as conseqilencias
da marginalizafao dos problemas
serda diluidos na comunidade in-
ternacional. Os fluxos migratorios
tao intensos na segunda metade
do seculo XIX e seletivos apos 0
encerramento da Primeira Guerra
Mundial em 1918, voltaram a ser
intensos a partir da decada de
1970, como conseqilencia das
duas primeiras crises mundiais
dopetroleo - a de 1973 e de 1979.

Atos de discriminafao e fe-
chamento de mercados estiio a
ocorrer paulatinamente, como
reafao a tentativa de livre circu-
lafao de pessoas, mercadorias e
servifos, na busca de poder aqui-
sitivo, de renda, de poder de
compra e capacidade de consumo.
E a luta pela sobrevivencia.
Recente relawrio da Organizafiio
das Nafoes Unidas para a Ali-
mentafao, FAO, afirma que na-
da menDsde 800 (oitocentos) mi-
lhoes de pessoas, distribuidas em
todos os continentes,passam fome.

Vivem na mais absoluta miseria,
sem qualquer poder de compra e
capacidade de consumo.Sao quase
um bilhiio de pessoas num uni-
verso de poucos mais de .'leis
bilMes. E uma informafao extre-
mamente preocupante, e que des-
nuda as graves desigualdades
sociais, resultantes da acumula-
fao concentrada de riquezas entre
os paises.

Cotas, Tarifas, Cotas/Tarifas,
Reserva de Mercado, Subsidios,
ControlesMonetarios e Monopolio
Estatal, sao mecanismos classicos
de Politica Comercial encontrados
em todos os paises do Planeta.
Sao mecanismos que impedem
o Comercio Exterior fluir de
acordo com as leis Basicas da
Economia, no atendimento do
desejo e vontade do consumidor e
nas proporfoes deliberativas dos
produtos, atraves dos planeja-
mentos estrategicos.Por exemplo,
ate 1992, 0 Brasil, era considera-
do um dos paises emergentes no
Comercio Exterior mais fechados,
pois praticava de forma abusiva 0
subsidio e a reserva de mercado.
Nos ultimos oito anos esta situa-
fao melhorou, possibilitando um
timido mas perceptivel bem-estar
social.

Imperialismo; Primeira Guerra
Mundial; Surgimento do Estado
Socialista ; Crise Economica
de 1929; Nacional - Socialismo;
Segunda Guerra Mundial; Bipo-
laridade de Poder; Guerras Pe-
rifericas;CriseEconomica de 1973;
Crise Economica de 1979; Es-
tagnafao Economica (decada de
1998), sao problemas economicos
e politicos notaveis ocorridos
ao longo do seculo XX, e que
causaram enormes dificuldades
ao desenvolvimento do Comercio
Exterior, demonstrando que 0
Seculo em conclusao gerou im-
portantes contradifoes nas relafoes
bilaterais e multilaterais entre as
nafoes. Ao mesmo tempo demons-
trou que 0 Comercio Exterior e 0
caminho natural e permanente
para dirimir as desigualdades .'10-
cio-economicas entre os parceiros.

Em outras palavras, nao exi.'ite
p.erspectiva, no cenario interna-
cional, para a auto-suficiencia
entre as nafoes. A Politica Comer-
cial tende a ser flexibilizada, no-
tadamente com a constituifiio dos
Estados Continentais, atraves de
principios federativos, condutores
dos blocos economicos, em anda-
mento.

4. CONSlDERM;OES FINAlS
Para a Comunidade de Nafoes,

a sobrevivencia do Estado sobe-I

ranD e independente esta atrelado
aos principios da interdependencia
e da complementaridade, que sao
caracteristicas predominantes
do Comercio Exterior do final do
SecuioXX.

Os mecanismos de Politicas
Comercial sao excludentes quanto
ao crescimento e desenvolvimento
do Comercio Exterior, inibindo
o fortalecimento da interdepen-
dencia e complementaridade.

Os Estados Continentais e os
Blocos Economicos em formafao,
executam um dubio jogo politico
no contexto do Comercio Exterior.
Ora defendendo a utilizafao dos
mecanismos de Politica Comercial,
ora condenando-os, como elemen-
tos desagregadores na nova estru-
tura economica. A verdade e que
ainda existe, neste ultimo ana do
seculo XX, preceitos e conceitos
basilares do inicio do mesmo,
quando 0 ComercioExterior era li-
mitado a potincias dominantes,
emergidas da Primeira Guerra
Mundial, e resultantes do fim do
hegemonismo ingles, que predo-
minou de 1815 a 1914, de forma
inc6lume, nas relafoes economicas
internacionais.

o Brasil, com pelo menos
quinze anos de atraso, abriu as
fronteiras nacionais para 0 Co-
mercio Exterior, no Governo
Fernando Collor de Mello, resul-
tante da desregulamentafao dos
mecanismos de importafiio e ex-
portafao e entrada de capital
estrangeiro para investimento.

o estudo da Politica Comercial
e Protecionismo e fascinante e
permanente nas relafoes economi-
cas internacionais. A compreensao
dos acontecimentos mundiais
atuais, nas areas da economia e
comercio, passa necessaria mente
pela analise dos mecanismos
protecionistas de mercado. A ri-
queza das nafoes e reflexo da
gangorra comercial internacional.
Assim pensamos •

• FRANCISCO HEITOR LEAo OA ROCHA e pro-
fessor deEconomia Internacionaldo
DECON/UFPIMestre em Relafoes
Internacionais e Doutorando em
Integrafao Economica pela Univer-
sidade de Leon, Espanha



A L6gica do Conflito
Quando falamos de metodos

de investiga<;ao da realidade nos
deparamos com duas visoes dis-
tintas e que provocam discussoes.
Uma delas refere-se ao metodo
metaffsico criado por Arist6teles e
que orientou as reflexoes durante
boa parte do mundo antigo e toda
a Idade Media. A metafisica
consiste numa valoriza<;ao aos
conceitos que estao acima da
realidade sensfvel e empfrica (dai 0
nome meta - que esta acima e fisica
- realidade, natureza). Segundo
Arist6teles os conceitos metaffsicos
sac incorruptiveis, por isso nao
mudam: im6veis, prontos, acabados
e inquestionaveis.

De Arist6teles ate nos50Sdias
muitas foram as afirma<;oes que
nos foram apresentadas como
metaffsicas como por exemplo
geocentrismo e a afirma<;ao de que
somente a ciencia seria capaz de
responder a todas as indaga<;oes
humanas. A ultima verdade in-
questionavel foi a de que "a his-
t6ria teria acabado" com a vit6ria
do capitalismo sobre 0 socialismo. E
o interessante e que muitos
intelectuais se convenceram disso
e deram fundamento de cientifici-
dade a essa afirma<;ao.

Se bem observarmos iremos
perceber que a conjuntura da
decada passada de certa forma nos
convencia disso. as ultimos anos
foram marcados por uma crise de
referenciais. Nao tfn hamos nenhum
paradigma que nos mostrasse uma
outra alternativa. a projeto neo-
liberal e a globaliza<;ao, da forma
como nos mostraram, pareciam ser
realmente a unica safda, pois aquilo
que nos inspirava como alternativa
nao existia mais. A metaffsica
capitalista tinha side vitoriosa (0
termo escolhido tem sentido porque
a vit6ria de um subtende-se a
derrota de outro).

Essacrise de referenciais afetou
em cheioos movimentos populares
no mundo e sobretudo no Brasil.
as sindicatos aos poucos foram
perdendo sua for<;a, partidos
politicos, a sua identidade.

Movimentos que tin ham a
missao de congregar as organi-
za<;oes de trabalhadores como a
CUT perderam seu poder de
hegemonia diante das elites
dominantes. Como consequencia

disso movimentos de lutas isoladas
absorveram os anseios de todas
as classes de trabalhadores. Estou
me referindo ao MST que tem
uma causa especffica que e a luta
pela terra e que hoje exerce a
fun<;ao que seria da CUT.as fatos
que provam essa afirma<;ao sac as
ultimas greves que tivemos. Con-
vocamos professores, bancarios,
funcionarios publicos e aparecem
os sem terras! a discurso neoliberal
foi tao forte que nos convenceu
de que nao adiantava mais lutar.
Um outro agravante e a influencia
das ONG's que absorvem a fun<;ao
do estado como gestor das ques-
toes sociais.

1550revela 0 que e 0 metodo
metaffsico de analise da realidade,
po rem, em contraposi<;ao a este
metodo temos 0 dialetico que se
caracteriza por nao ser estiltico. A
metaffsica nos conduz ao ser e a
dialetica ao vir-a-ser ou devir. Essa
dinamicidade e eterna.

a metodo dialetico nos diz
que a realidade esta em constante
transforma<;ao e que 0 motor desta
transforma<;ao e 0 conflito interno
entre dois fatores definidos como
tese e antftese. Essa contradi<;ao
interna nos direciona a uma sfn-
tese que e a supera<;ao do confli-
to. Mas essa supera<;aotraz em si
os elementos de continuidade do
conflito. A metaffsica capitalista nos
apresentou somente um lade da
rela<;ao que foi a tese da vit6ria
neoliberal se utilizando dos
instrumentos ideol6gicos do esta-
do, como meios de comunica<;oes
social, para nos conformar disso.

as ultimos anos nos mostraram
que 0 projeto neoliberal foi um
discurso B.a. (bom para otario) que
na verdade nunca foi aplicado nos
paises capitalistas desenvolvidos. A
defesa do estado minima 56 foi
sustentada par pafsessem soberania
polltica e econ6mica como 0 Brasil.
A tese capitalista teve seu peso
sobretudo em 1994 e 1996 quando
o nosso medo, a infla<;ao, foi
finalmente "derrotada': a fato que
prova isso foi a elei<;aopresidencial
(que nao teve nem segundo turno)
e 0 massacreD do PSDB no legis-
lativo estadual e federal.

Mas a ideologia neoliberal nao
foi forte 0 suficiente para aniquilar
a for<;a da antftese capitalista. Aos

poucos estamos come<;ando a
notar 0 reflorescimento dos movi-
mentes populares que estavam
estaticos. Em termos eleitorais,
tambem percebemos isso quando
analisamos 0 resultado das recen-
tes elei<;6es municipais. A direita,
representada pelo PFL e PMDB
sobretudo, perdeu espa<;o em
muitas cidades brasileiras. 1550e
suficiente para afirmarmos que 0
sonho nao acabou e que 0
conflito esta mais presente do
que nunca. 0 Partido dos Tra-
balhadores conseguiu eleger re-
presentantes no legislativo e no
executive municipal em varias
cidades pela primeira vez e con-
firmou a reelei<;ao em varias
cidades como prova da aceita<;ao
do povo em rela<;ao a maneira
transparente de administrar os
bens publicos.

Nas pr6ximas elei<;6es presi-
denciais tese e antftese iraQ se
confrontar e os dois primeiros
anos que seguem serao decisivos
para a reviravolta popular. A
chance da antftese e bem maior
desta vez porque 0 "fim da
infla<;ao" nao aniquilou 0 de-
semprego que ainda e uns dos
nossos grandes medos.

a metodo dialetico nos convida
a aceitar 0 conflito como algo
positive e capaz de nos direcionar
para a solu<;ao dos problemas.
Porem, esse conflito deve se da
no campo das ideias num jogo
de clareza e transparencia nao
tomando posicionamentos rea-
cionarios e sectaristas pois esta
postura nada mais e do que uma
manifesta<;ao autoritaria que
podera comprometer a vit6ria da
esquerda em 2002. a erro come-
tido nas ultimas elei<;oes presi-
denciais nao deve se repetir. as
tres representantes da oposi<;ao
no pais (Lula, Ciro Gomes e Itamar)
devem se unir e Iiderar um
movimento de rea<;ao ao projeto
neoliberal. Uma eficiente adminis-
tra<;ao municipal e 0 ponto de
partida para essa mudan<;ae

'SEBASTIAoCARLOSe aluno do Cursode
Economia/UFPI e professor do Curso
de Filosofia/UFPI



~~SPECTOS DA ECONOMIA B
"0 mundo esta obviamente em mudan~a, como sempre esteve, mas em nenh:um momentu da
hist6ria. os pai~es foram dominados pur tantos mitos produzidos por uma ideologia hegemonica
que.fot sendo tmposta lentamente como "ciencia" atra'V(~sdo imperiali.~mo educacional e da

competente manipula~ao dos meios de comunica{:ao. Essas duas forr;as mudaram u
comp.ortamento das p.essoas e criaram instituir;6es que .facilitaram a conquista do

mercado mundwl por algumas nar;oese suas empresas transnacionais"
(Antonio Del.fim Netto,1999).

l.lntrodu~o

Na Ultima dccada, 0 Brasil voltou
a ter acesso aos recursos do merca-
do internacional. Ap6s uma decada
sob a egide da restri<;iio externa ao
credito esta situa<;iio se reverteu. Os
anos 90 representaram tambem a
vit6ria da politica economica liberal
na gestiio da economia nacional.
Diante da crise do modelo de substi-
tu i<;iio de imj:JOrta<;6es, os nossos
govern antes entregaram ao mercado
a solu<;iio dos nossos problemas
econ6micos e sociais. Nessa linha,
foi realizada uma intensa abertura
da economia.

A decada marca ainda, 0 controle
da infla<;iio pela via das politicas
que utilizaram a abertura comercial
para aumentar a oferta de produtos
no mercado interno. A politica de
manuten<;iio do cambio apreciado
foi largamente utilizada.

Nesse artigo pretendemos abor-
dar alguns aspectos da economia
do Brasil nos anos 90. Com esse
objetivo 0 item a seguir trata da
inser<;iio dos paises perifericos
na globaliza<;iio. 0 ponto seguinte
abordani a abertura financeira da
economia brasileira. A abertura co-
mercial sera 0 tema do item quatro e
o Plano Real vem a seguir. Apresen-
taremos ainda algumas conclus[)es
prcl iminares.

2.A lnse~ao da Periferia na
Globali1.a~

Desde as crises da divida externa
nas economias em desenvolvimento
que 0 movimento para a implanta<;iio
de politicas de cunho liheral vem
se fortalecendo. Esta visao apregoa
que 0 livre mercado leva a uma maior
eficicncia alocativa dos recursos,
gera uma trajet6ria de crescimento
econi\mico acelerado e cleva 0
bem-estar social. Pregando a livre
mobilidade, tambem despreza a
releviincia dos instrumentos de con-

trole de capitais, descarta 0 sistema
de taxas fixas de cllmbio e a auto no-
mia das politicas econ6micas nacio-
nais.

Ainda, segundo essa visiio, a
abertura comercial imp6e disciplina
competiliva aos produtores locais
e obriga-os a real izar gan hos de
produtividade significativos. As
privatiza¢es e 0 investimenlo es-
trangeiro direto removeriam lacunas
de oferta na industria e na infra-
eslrulura, elevando a eficiencia e
reduzindo custos. Por outro lado, a
libera<;ao do cambio, associada a
previsibilidade quanta a evolu<;iio
da taxa real de ciimbio, atrairia
recursos ex ternos capazes de com-
plementar a necessidade de invesli-
mento domestico e financiar 0 deficit
em conta corrente.

Entretanto, os ide61ogos Iiberais
esquecem que a inser<;iio no mundo
globalizado tern que se fazer de
forma diferenciada, haja vista, que
os paises subdesenvolvidos possu-
em grau de competitividade bastante
inferior aos paises avan<;ados e
enormes fragil idade financeira para
negodar nos mercados mundiais
tanto de mercadorias quanto de capi-
tais.

No que tange a abertura rinan-
ceira, a livre mobilidade de capitais
representa urn alto risco para os
paises da peri feria, que niio detcm
moedas conversiveis e estiio muito
mais cxpostos ao cresccnte caniter
espcculalivo do capital financeiro
mundial. 0 prof. Ricardo Carneiro
(1999), da Unicamp, atenta para 0
maior grau de sacrificio impostos
por essas politicas econi\micas aos
paises detentores de moedas nao
conversiveis, principal mente no que
se rdere 11 taxa<;<lodos juros, visan-
do evitar instahilidades nas laxas de
ciimhio. Enquanto os paises dctento-
res de mocdas conversiveis podem
lidar com esses f1uxos de capitais
por mcio de menores varia<;6cs nas

taxas de dimbio e de juros, os paises
perifericos sob 0 risl.:o I.:onstante de
fuga de capitais internal.:ionais se
vcem obrigados a inwrporar na sua
taxa de juros interna alcm da taxa
norte-americana, 0 premio sobre
"risl.:o pais" e 0 risl.:ocambial.

Essa elevada taxa de juros
desestimula os inveslimentos
produtivos, porque 0 empresario
ao tomar emprcstimo na ponta,
ainda tera acresl.:ido uma taxa
muito maior por conta dos custos
e ganhos hancarios mais 0 risco
de inadimplencia. Dessa maneira,
os paises da peri feria se vcem
diante de uma "armadilha" da laxa
de juros, que c balizada exlernamcn-
te. Esse fato, limita a capacidade
desses paises de real izar pol itil.:as
econi\micas e faz I.:om que eles
acabem por se suhmeter aos dilames
da dinamica externa.

Em pleno processo de gloha-
liza<;iio,c cresccnle a importiincia das
rinan<;as de mercado c dos f1uxos de
capitais. Diante das politicas de
desregulamenta<;iio e liheralizal$iio 0

sistema financeiro passou a apre-
sentar urn caraler nitidamente
especulativo. As novas rcgras do
sislema financeiro globalizado levam
a uma maior prefercncia pela
li4uidez, 0 que e prohlematico. na
medida que 0 I.:apital perde sell
l.:ar{ller produtivo e assume urn
caniler especulativo. afetando dupla-
mente a esfera produtiva, tanlo pela
redu<;iio dns financiamenlos na pro-
du<;iio, quantn pelas incertezas snbre
a trajetllria das taxas de juros (que
estiio prisioneiras da taxa de juros
ameril.:anos e das eXpel.:lalivas inter-
nacionais).

Os dadns reve Iam que parle
significativa dos Investimenlos
Diretos ESlrangeiros (IDE's), na
America Latina, tern se direcionado
para u setor de servl<;os. Embora se
apregoe a vantagem do IDE por
niin ser de nalureza volatil, esses
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inveslimenlos lrazem novas proble-
mas. Primeiro, por se siluarem em
selores que nao exporlam, lendo
depois de ser amorlizados, os in-
veslimenlos direlos relornam aos
seus paises de origem e com isso
pressiona mais ainda a nossa fnigil
balaOl,;ade pagamenlos.

Urn segundo aspeclo da livre
mobilidade de capilais se refere ao
falo de que seus influxos, nao
necessaria men Ie, acorn pan ham as
necessidades de equilibrio na GonIa
lransa<;oes correnles. Assim, nada
garanle 0 movimenlo de capilais
dos paises superavil<irios para os
dcficilarios. Na real idade, ele nao
vem exercendo efeilo de compensa-
<;ao, uma vez que 0 deficil em
lransa"oes corrcnles vem crescendo
na mesma medida que os f1uxos
brulos de capilal vem diminuindo
sua func;ao alocaliva e obedecendo
apenas it diniimica especulaliva. Os
paises perifericos ao apresenlarem
qualquer sinloma de fragilidade
econiimica sofrem grande fuga de
capilais e vcem seu balan<;o de
pagamenlos compromelido, poden-
do passar por uma grave crise de
financiamenlo.

A aberlura comercial lem com-
promctido il balaJl\;a comercial da
maioria dos paises perifcricos, exclu-
indo-se alguns paises asialicos me-
Ihor inseridos no comcn;io inLer-
nacional. Dianle da concorrcncia
inLernacional exlremamenLe acirrada,
encontramos barreiras para grande
parle Jos produlos agricolas, dete-
riora~ilo dos lermos de lroca (frulo
da queda dos pre(;os Je commodilies),
alraso tecnol6gico e da eslrulura
produliva, il carcncia de crcdilo e
rinanciamento, e acenluada pressao
sobre a balan<;a comercial desses
paises. Nesse mOl11enlode acirrada
concorrcl1\;ia inlernacional sobre os
produLos induslrializados, a maioria
dos paises, inclusive 0 Brasil lem
relrocedido em sua paula de ex-
pOrla~()es, em direc;ao de uma paula
primilria exporladora.

o argumenlo de que a espe-
cial iza,,;io levaria a vanlagens
comparalivas, empirical11enle nao
lem se observado. Os paises peri-
fericos, em geral, vcm apresenlando
urn crescenle deficil comercial.
Simullaneamenle a inser<;i\o da

periferia na globaliza<;ao, esses pai-
ses apresenlaram quedas de dina-.
mismo, inclusive os paises emergen-
les que se reinlegraram aos merca-
dos de capilais nos anos 90. A ocor-
rencia de crises, no Mexia), Asia,
Russia e paises da America Lalina,
denolam c1aramenle a fragilidade da
periferia frenle ao mundo globa-
lizado. as diversos falores ale ago-
ra cilados e a ocorrencia das maio-
res laxas de crescimenlo economico
na China e na India, paises ainda
baslanle fechados aos mercados
mundiais, suscilam urn forle
queslionamenlo das leorias Iiberais
que dcfendem a globalizac;ao como
melhor caminho para 0 progresso
s6cio-econiimico. Temos ainda a
possibilidade de que alc os paises
desenvolvidos podem ser alingidos"
devido il possibilidade de uma grave
crise mundial.

Em urn sistema global izado, os
efeilOs de uma crise isolada sobre
as expeclalivas podem se deflagrar
rapidamenle. Um exemplo disso foi
o aumenlo dos juros e encurlamenlo
dos prazos dos fi nanciamenlos
inlernacionais para os paises da
periferia, condi<;iies que haviam ale
melhorado apns a crise do Mexico,
mas que se reverleram como cfeilo
da crise Asialica el11 meados desla
dccada, seguida pela moralllria
da Rllssia c pela crise da Amcrica
Lalina.

A possivel l11elhora e n:lorno do
financiamenlo a perircria, eSla con-
dicionado a ajuslamenlos dessas

as economws
emergentes sao

aquelas que estao
mais sujeilas as
allerac;oes das

expeclalivas dos
mercados, estando. .asslm, mal.""

vulneraveis as
consequc?ncias
nocivas dos
movimcntos

e...,peculativos."

economias aos modelos c1assicos
de ajusle recessivo imposlo pelo
FMI. Essa polilica vem sendo
adolada pela maioria dos paises
suhdesenvolvidos, levando a pro-
fundas recessocs e lr<lvando seu
desenvolvimenlo. Como se perce be,
os cfeilas da globaliza<;ao se
moslram exlremamenle perversos
paras as nac;iies que lenlaram se
avenlurar e abrir suas economias.

Dessa forma, a "inser<;ao inter-
nacional" se processa de forma
diferenciada, bencficiando alguns
paises prolagonislas alivos do
comcrcio inlernacional, que oblem
laxas crescenles de exporla<;oes
acima da media, enquanlo oulros
se ajuslam passivamt:nle, perdendo
parlicipa<;ao no mercado. Os paises
que preservaram espa<;o para
aplica<;ao de polilicas macroeco-
nomicas conseguiram suslenlar
laxas de juros reais baixas, admi-
nislraram' taxas de cambio estimu-
lando a alividade exportadora,
promoveram 0 avan<;o lecnol6gico
e induslrial, garanlindo assim 0

forlalecimenlo de seus grupos pri-
vados nacionais.

Ao conlrario do que apregoa a
corrente liberal, a globaliza<;ao exige
maior capacilac;iio e maior poder de
coordena<;;1o dos eslados nacionais
para engendrar condi<;lles ravoril-
veis 11compelitividade dos produ-
lores locais, ao rinanciamenlo e a
suslenlabilidade do processo de
acumula<;ao de capilal, alcm da
inova<;ao lecnul6gica.

3. A Abcrtura Financcim
no Brasil

A reversao dos nuxos de capilal
em favor dos mercados emer-
genIes esta apoiada em uma nova
proposla rdorm iSla baseada em
ausleridade fiscal, liberal izac;ao
cambial c financeira, desregu-
lamenlaC;;1o, aberlura comercial e
ao inveslimento eSlrangeiro, pri-
valiza<;ilO e diminui"ao do papel do
ESlado. As aUloridades econiimicas
brasileiras incorporaram loda
essa proposla em sua pOlitica de
eSlabiliza<;ao, levando 0 pais a uma
profunda reeslrulura<;ao.

A abertura financeira brasileira
se deu frenle a um mercado inler-



nacional com elevado grau de
negociabilidade, acentuada liquidez
e mobilidade, ditado por uma
volatilidade das expectativas em
constante muta<;ao. /\ polftica
economica brasileira ao permitir 0
acesso a seu mercado financeiro
expos suas finan<;as ao capital
especulativo internacional, sem
atentar para 0 comprometimento
da saude e desenvolvimento da
economia nacional.

Nossas autoridades econ6micas
nao levaram em conta que 0
movimento especulativo leva a
valoriza<;ao ficticia dos ativos finan-
ceiros e imobiliarios, causando
desequilibrios patrimoniais e influin-
do no consumo e na atividade
produtiva. Diante de qualquer onda
de incerteza, os agentes se preci-
pitam movimentando seus capitais
entre mercados, provocando uma
espiral baixista dos pre<;os dos
titulos e levando ao aumento das
tax as de juros de curto e longo pra-
7..0.

Como se sabe, as economias
emergentes sao aquelas que estao
mais su,ieitas as altera<;6es das
expectativas dos mercados, estando
assim, mais vulneraveis as conse-
quencias nocivas dos movimentos
especulativos. Paralelamente, esses
paises tern que se submeter aos
premios de riscos que encarecem 0
custo do dinheiro para 0 tomador
final e favorecem 0 desaquecimento
da economia.

/\ despeito da instabilidade do
mercado financeiro internacional
e dos riscos de uma abertura I"i-
nanceira, a sua ado<;ao pelo Brasil
esteve intimamente condicionada
ao plano de eSlabilizac;ao da dccada
de noventa. Os gestores da politica
economica acreditavam ser possivel
acessar a poupanc;a externa para
financiar. a economia local a
tax as de ,iuros mais baixas e pra-
zos mais eSlendidos; trazer bancos
estrangeiros Capazes de fornecer
financiamentos adequados; atrair 0
Investimento Direto Estrangeiro
(IDE) para contrihuir na Formac;ao
13ruta de Capilal (FBK) e difundir 0
novo paradigma tecnol6gico, elevar
o grau de competitividade local e
criar novos postos de trabalho.

Todavia, a condic;ao hasica para
execuc;ao de urn programa de
estahilizac;ao, num contexto de
ahertura financeira, C a oferta de
.ativos alralivos ao capilal estrangei-
TO. Entre os diversos ativos encon-
tramos os lilulos da divida publica,
basicamente de curto prazo e de
elcvada liquidez; honus e papeis

comerciais de bancos e empresas
de solidez conhecida; a<;6es de
empresas em processo de privati·
zac;ao; e em seguida, a<;6es depreci-
adas de empresas privadas, particu-
larmente as afetadas pela ahertura
comercial. Todos esses ativos preci-
sam oferecer altos ganhos de capital
e conter premios contra risco.

o Brasil, para criar essas condi-
c;6es promoveu desde 0 inicio da
decada de 90 a liberaliza<;i}o do
cambio. Sob a condi<;ao de certa
conversibilidade, viabilizou-se uma
serie de medidas que favoreceram
e estimularam, sobretudo, 0 investi-
dor externo. Entre essas medidas,
diminui-se 0 controle das autori-
dades monetarias sobre as entradas
e saidas do mercado de divisas,
autorizou-se 0 acesso dircto de in-
vestidores institucionais estran-
geiros ao mercado nacional de a<;Des
e de renda fixa (anexo IV), permitiu-
se que as empresas brasileiras nao
financeiras rcalizassem investi-
mentos em institui<;6es financeiras
no exterior, expandiu-se a oferta de
titulos do tesouro com clausula
de corre<;ao camhial, ampliou-se a
venda no exterior de alivos
dolarizados emitidos por empresas
locais, liberando as quantias
de moeda estrangeira em posse
das institui<;6es l"inanceiras e per-
mitindo remete-Ios para 0 exterior
via CC5, ampliou 0 limite a compra
para turismo externo e foi autorizado
a livre movimentac;ao dos recursos
dos nao residentcs (CC5).

Pm essa via, 0 pais tentou criar
condi<;6es para atrair signi-
ficativamente 0 capital externo e
possihilitar a conversibilidade diante
do risco latente de fuga do capital
estrangeiro, atendendo a condi<;ao
basica de possuir urn volume de
reservas em moedas estrangeiras
para fazer frente a corrida diante
da mudan<;a nas expcclativas.

/\s diversas op<;6es de atra<;ao
de recursos externos pcrmitiram
ao pais acumular reservas que, no
inicio de 1991, somaram US$ 7
bilh6es e, em 19Y4, atingiram US$
4{) hilhiies. /\ fuga de capitais
provocada pela onda de incer-
tezas gerada pela crise do Mcxico,
na virada de 1994 para 1995, fez
estas reservas sofrerem uma forte
queda, para depois suhir acenlua-
damente para casa dos US$ 70
bilh{lCS e posteriormenle cair brusca-
mente para menos de US$30 bilh6es
ap6s a crise da Russia em 1998.

/\plis a ahcrtura financeira oCm-
reu uma expansao significativa das I

atividades do mercado de capitais.

Urn exemplo disso foi a evo-
lu<;ao da capitaliza<;ao do mercado
secundario de ac;6es domestieo,
cuja movimenta<;ao, que era de
US$ 43,6 hilh6es em 1991, atingiu
em 1997 a quantia de US$ 255,4
hilMes. 0 mercado primario tam-
hcm LTesceu significativamente, mas
nao atingiu urn volume tao exprcs-
sivo. 0 numero de companhias
ahertas cresceu continuamente a
partir de 1992. Os lan<;amentos de
a<;6es de empresas privadas brasi-
Jeiras tiveram como principal estimu-
10 a capta<;ao de reeursos no mer-
cado internacional.

o expressivo aumento dos in-
vestimentos diretos estrangeiros no
Brasil estao relacionado a relativa
liheraliza<;iio cambial e a eleva<;ao do
difereneial entre taxas de juros
internos e exlernos assoeiado as
neeessidades de estahiliza<;ao.

3.1. Analise das caracteristicas
do capital estrangeiro: portfolio,

IDE, e emprestimos

Os investimcntos de portfolio,
composto quase na sua totalidade
por a<;6es, saD exlremamenle vola-
teis, possuem liquidez diaria e
caracterizam-se por seu forte carater
especulalivo. Este tipo de investi-
mento e prolagonista de eleva-
dissimos ganhos e nao vem para -
fiear. /\ cada queda aeentuada
das expectativas, oeorre uma fuga
de quase to do seu estoque, 0 que
se torna urn fatm prohlemalico
devido a expressiva participa<;iio
que assumiu no mercado de capitais
local. Tcmos ainda 0 fato de que
esses investidmes estrangeiros de
portfolio pagam menos impostos
que os investidores nacionais.

1\0 longo dos anos 90, 0 IDE
juntamente com os investimentos
de portfolio, foram os que apre-
sentaram a maior participa~ao
nos influxos de capitais interna-
cionais, com 0 IDE ohtendo uma
maior participa<;ao na segunda
metade da decada. Embora 0 I DE
se,ia considerado como hem menos
volatil que os da categnria de
portfolio, deve-se ter em conta
que a facilidade de saida aumenta
quando a empresa e negoeiavel
em Bolsa de Val ores.

Nan fugindo a tendencia
observada na /\mcrica Latina, os
dados do B/\CEN revelam que 0
IDE no Brasil se direeionou para n
selor de servi<;os, que ate 1Y95
reeeheu 43,3% do seu total, par-
ticipac;ao que suhiu para R I ,1'% no
intervalo 1996-9K



Tal direcionamento acahou por
pressionar negativamente 0 saldo
da balan<;a de pagamentos. Isto se
deu, tamhcm, devido ao significativo
consumo de bens intermediarios
pelas empresas estrangeiras e por
produtos importados, visto ao
elevado nivel de integrac;ao
comercial entre as matrizes e os
forneccdores externos, na busca por
eficiencia. Assim, a principal
caracteristica do IDE e que ele veio
hasicamente para explorar 0 mercado
interno e dessa forma nao tern
contribuido para gerac;ao de saldos
comerciais positivos.

Dutro fator a ser destacado
c que hoa parte dos IDE's,
especial mente os investi mentos
direcionados para as privatizac;oes,
fora financiadas pelo BNDES e nao
exercam a func;ao de captador da
poupanc;a externa. Alem disso, por
ser 0 IDE menos liquidos, possui
remunerac;ao mais elevada que os
emprestimos e os investimentos de
par/folio, e uma vez amortizados,
passam a representar vazamentos
conlinuos de divisas do pais. No
Brasil, as remessas de lucros e
dividendos que, em 1991, somavam
US$ 665 milhoes, passaram em 1998
para a expressiva cifra de US$ 7.181
bilh6es. Convem acrescenlar que
nos anos de 1997 e 1998, cerca de
25% do IDE que entrou no pais,
sai u em forma de Iucros e
dividendos.

Todavia, a questao mais pro-
hlematica diz respeito ao fato dos
IDE's nao lerem criado capacidade
produtiva exportadora adicional,
ja que tern se direcionado cres-
centemenle para aquisic;oes e fusues,
on de as privatizac;ues liveram papel
de destaque. Denlro desta calegoria
de inveslimento incentivou-se a
entrada no sistema bancario
brasileiro de bancos estrangeiros.
Para tanto, allerou-se a legislac;ao
do sistema financeiro para atrac;ao
de bancos do eXlerior. As principais
medidas incenlivadoras foram
implemenladas em 1995, den Ire elas
a eliminac;ao da exigencia de que 0
capilal minima de urn banco
eSlrangeiro fosse 0 dobro do exigido
dos bancos nacionais. Argumenta-
va-se que a entrada ou 0 aumento
da participac;ao dessas instiluic;6es
no sistema financeiro brasileiro era
do inleresse da nac;ao, visto a
escassc.r. de capilais nacionais e as
vantagens a serem ohtidas via
inlroduc;ao de novas tecnologias,
principal mente, pela maior eficiencia
operacional e a capacidade finan-
ceira, que se lraduziram em menores

custos e prazos mais longos.
Como resullado dessas medidas

ocorreu urn significativo aumento
do numero de bancos eSlrangeiros
no pais, que passou de 37 para 52,
enlre junho de 1995 e dezembro de
1998. Com isso, a participac;iio dos
bancos do exlerior no lolal de han-
cos multiplos e comerciais elevou-
se de 15,4% para 25,6%. A parlici-
pac;iio dos hancos eSlrangeiros no
tolal dos alivos dos bancos multi-
plos e comerciais, passou de 12,1%
em junho de 1994, para 21,1 % em
fins de 1998.

Porcm, os bancos vindos do
exterior nao lem contribuido para
elevar 0 grau de alavancagem do
sistema. Embora os bancos
estrangeiros ten ham contribuido
para elevac;ao da oferla de credilo e
para maior sol idez do sistema, 'esses
bancos lem se beneficiado de
margens Iiquidas de lucros baslanle
superiores as enconlradas em
outros paises (inlernamenle sao os
que oblem melhor margem); nao
cohram juros nem larifas mais
haixos que os bancos nacionais;
sao mais selelivos na concessao de
empreslimos; nao ocuparam 0 espac;o
referenle ao credilo de longo prazo;
alem disso, represenlam mais urn
canal de vazamento de divisas para
o exterior via lucros e dividendos.
Dessa mane ira, os bancos estran-
geiros acabaram reproduzindo inter-
namenle 0 mesmo padrao de com:
portamenlo dos bancos privados
nacionais, com a agravante de
apresentar urn vies para alivos e
passivos dolarizados,

Esse contexto de suhstancial
entrada de empresas estrangeiras e
elevado grau de abertura comercial
representa para os Estados da
peri feria urn grande desafio, tornan-
do importantissimo 0 papel dos
orgaos reguladores na preservac;ao
das condic;6es de competitividade
dos produtos locais e no impedi-
mento de prejuizos para seus
consum idores.A crescente desna-
cionalizac;ao das empresas brasilei-
ras nao foi acompanhada de uma
expansao das nossas exportac;6es,
agravando 0 desequilibrio estrutural
da halanc;a de pagamentos em de-
correncia do aumento da remessa
de lucros.

No que diz respeito ao
endividamento cxlerno estatal, este
sc fez em grande parte alraves da
venda de lilulos publicos, princi-
palmenle os papeis indexados a
variac;iio camhial. Pm outro lado, as
grandes empresas emiliram seus
proprios papeis no exterior, eliminan-

a inlermediac;ao bancaria. Essa
captac;ao externa leve como
principal fator de atrac;ao a elevada
margem adicional de juros of ere-
cida pela economia brasileira,
principal men Ie se comparada as
taxas inlernacionais. Mesm?,~nlre
os paises emergenles os jur~)s do
Brasil sempre foram os mais
atrativos. .

Quanto aos emprestimos em
condic;i)es favoraveis de juros e
prazo que se instalaram na pri-
meira metade dessa decada, se
deterioraram apos a crise da Asia
em 1997, nao se revertendo e ate,
mesmo se agravando suhslancial-
mente com as crises subsequentes.
A Taxa de juros cobrada para 0

Brasil, alem de incluir a taxa ameri-
cana, incorporam os premios pelo
risco Brasil e 0 risco cambial, e
ambos sobem numa situac;ao de
incerteza, como a gerada pela
sequencia de crises que ocorreram
ao longo da decada

A questao da determinac;ao dos
juros c central para a saude
financeira de todo pais,devido
ao eSlreitamento do prazo que
compromete 0 servic;o da divida
externa e pressiona 0 halan<;o de
pagamentos, como tambem pela
necessidade da taxa de juros
interna acompanhar a taxa externa.

Em condic;6es de risco de fuga
de capitais, as autoridades mo-
netarias sao obrigadas a manler a
taxa de juros interna basica acima
da taxa dos emprcstimos para 0
Brasil, incorporando, assim, as ex-
pectativas externas negativas que,
nao necessaria mente, correspondem
as expectativas dos investidores
locais, encarecendo 0 credito para
toda a economia.

Frente 11 expansao dos influxos
de capitais estrangeiros, 0 governo
tern sido obrigado a praticar
politicas de esterilizac;ao. A pos-
sibi Iidade da expansao provocar
liquidez de carater inflacionario,
levou 0 governo a enxugar a
Iiquidez via emissao de titulos
puhlicos, 0 que tambcm pressio-
nou a taxa de juros interna, em
virtude dos tilulos terem que
possuir taxas alrativas e esta ser
a taxa hase das demais taxas de
juros da economia. Como
consequencia 11 expansao da divi-
da mobiliaria na decada de 90 foi
bastante significaliva.

Dessa mancira, a expansao dos
influxos de capitais tern redu-
zido a autonomia da politica
monetaria na determinac;iio da taxa
de juras, pois alem das politicas



de esteriliza«ao, temos 0 problema
do volume de capital volatil que 0
pais absorve devido exatamente a
essa politica de juros altos que pode
tornar ainda mais desastrosa uma
fuga de capitais.O dilema dos juros
internos tornou-se assim urn campo
problematico da abertura financeira
brasileira. Alem desse efeito duplo
da eleva«ao das taxas de juros
internas, outras foram as conse-
quencias macroecon6micas para 0
pais. Dentre estas poderiamos citar
a inibi«ao dos investimentos
produtivos e a eleva<;<iiodo custo da
divida interna.

A tese em defesa do livre
comercio brasileiro esta respaldada
na ideia de que as empresas
expostas a concorrencia, elevariam
sua eficiencia tecnica e de escala,
investindo em tecnologia, melho-
rando sua produtividade, tomando
o consumidor final 0 principal
beneficiado pela redu«ao dos
pre<;<cs, melhora na qualidade e
maior diversidade dos produtos.
Possibilitaria ainda a presen«a de
novos fornecedores nesse mercado,
fator que nao era observado quando
tinhamos mercados protegidos.

Entretanto a supera«ao do gap
tecnol6gico nao constitui urn
processo de curto prazo e baixo
custo. 0 que real mente podemos
observar na economia brasileira e
que essa abertura comercial vem
determinando a exclusao de grande
numero de empresas, e ate de alguns
segmentos, que incapazes de se
estruturar, acabam desaparecendo
do mercado. Urn dos fatores desse
processo se da pela desigualdade
de condi<;<6escom que se estabelece
tal concorrencia. Basicamente liga-
dos ao credito diferenciado e ao novo
paradigma tecnol6gico, inaces-
sfveis que sac nao somente para 0
Brasil, mas para os demais paises
subdesenvolvidos, pelo menos no
medio e curto prazo.

Os segmentos mais prejudicados
sac os segmentos intensivos em
tecnologia e escala, justamente os
segmentos de maior rentabilidade.
Esses segmentos quando nao sac
excluidos da cadeia produtiva local,
acabam por ser ocupados por
empresas estrangeiras, significando
aumento das constantes remessa
de lucros para exterior. Assim,
nao se observa uma aloca«ao ideal
do ponto de vista social, como
apregoam os defensores do livre
mercado.

A hip6tese de que 0 progresso
tecnico se difundiria internamente
devido a liberaliza<;<iiodo mercado,
tambem nao pode ser constatada.
o que vem se observando, nao
s6 no Brasil, mas tambem na
peri feria em geral, e a quebra da
cadeia produtiva, pela exclusao de
segmentos intensivos em escala e
tecnologia, com tendencia a espe-
cializa«ao em segmentos intensivos
em mao de obra de baixa qualifi-
ca«ao e/ou recursos naturais,
fazendo com que as exporta<;<6es
desses paises cada vez mais se
concentrem em produtos primarios.

Embora toda argumenta«ao em
favor do livre comercio esteja pre-
sente no debate sobre a libera-
Iiza«ao da economia brasileira,
nossa abertura comercial foi muito
mais induzida pela urgencia do
programa de estabiliza«ao dos pre-
«os. 0 amplo processo de Iibera-
liza«ao comercial se iniciou
justamente sob 0 temor da
hiperinfla<;<iio em fins da decada
de 80, e subordinando completa-
mente ao program a de estabiliza<;<iio
introduzido em 1994 pelo Plano Real.
Essa polftica alcan«ou exito no
combate a inlla<;<iio,mas produziu ele-
vados deficits na balan«a comercial,
o que levou a uma eleva«ao de
carater provis6rio das tarifarias no
ana seguinte, devido a preocupa-
«ao com a estabilidade dos pre«os.

No intervalo 1990-9.6, 0 valor
das importa«6es aumentou de US$
20,6 bilh6es para US$ 53,3 bilh6es.
o supenivit comercial dt; US$ 9,8
bilh6es alcan«ados em 1989 trans-
forma-se em urn deficit de US$ 5,5
bilh6es em 1996. Nesse perfodo,
existia aquecimento da economia
proporcionada pelo Plano Real,
com 0 ritmo de crescimento das
importa«6es nao sendo acompanha-
do pelas exporta«6es (0 pais ex-
portou US$ 47,7 bilh6es em 1996,
contra US$ 31,4 bilh6es em 1990).

Os deficits da balan«a comercial
refletiram nao s6 crescimento do
consumo final, mas a eleva«ao
significativa do coeficiente de im-
porta«ao da industria local, que
segundo Laplene & Sarti (1997)
chegou a atingir 45% do consumo
aparente, nos setores de maquinas,
equipamentos e instala«ao, material
e aparelhos eletronicos e de co-
munica<;ao. Os dois economistas
destacam ainda que alguns se-
gmentos texteis, de transportes e
materiais eletricos, 0 coeficiente de
importa<;ao subiu em media 200%
no periodo 1989-95, revelando que
para industria brasileira como urn

todo este coeficiente atingiu niveis
sem precedentes na hist6ria da
nossa industrializa<;<iio.

Quais foram os ganhos do
processo de liberaliza<;ao comercial
para nosso pais? Nao se pede negar
que enquanto polftica de estabiliza-
<;<iio,a abertura comercial contribuiu
para conter a hiperinfla<;<iio dos
pre<;os. Entretanto, isto s6 foi
possivel devido a aprecia<;ao do
dimbio, que em virtude da sua
insustentabilidade em longo prazo,
acabou por ser abandonada, ficando
assim em cheque ate 0 carater
estabilizador da liberaliza«ao co-
merciaJ.

Como anteriormente afirinado,
esse processo de desnacional iza«ao
ocorrida na economia brasileira
agravou sua situa<;ao de deficit
estrutural. Ha ate alguns economistas'
afirmando que 0 rombo na balan«a
de pagamentos ainda permanecera
por cerca de 15 anos.

No que tange aos ganhos de
produtividade, antes de resultarem
da transferencia de progresso
tecnico, estariam intimamente liga-
dos a cortes de custos e ate mesmo
a metodologia para calcula-Io, que
ao tomar como referencial a
produ«ao ffsica e nao 0 valor
adicionado setorialmente, conside-
ra os efeitos da "desverticaliza«ao"
e "terceiriza«ao", como ganhos de
produtividade do trabalho. Ocorre
que 0 aumento do coeficiente
importado e a conseqi.iente redu«ao
do valor agregado nas cadeias
produtivas nacional devem ser
tambem considerados no calculo
dos ganhos de produtividade.

Resumindo, os ganhos de efici-
encia resultantes da ado<;ao de
estrategias de reestrutura«ao para
enfrentar a concorrencia externa e a
recessao, custaram ao pais: urn subs-
tancial crescimento do desemprego
e no aumento significativo da
participa<;ao do setor informal no
total dos postos de trabalho; uma
desnacional iza<;ao da ind ustria
devido a concorrencia desigual;
desindustrializa«ao de setores e
segmentos onde se observa intensa
substitui<;ao de insumos locais por
importados; fechamento de linhas
de produ«ao e fabricas inteiras;
elevados deficits comerciais decor-
rentes da incapacidade dos setores
exportadores enfrentar a concorren-
cia intemacional e acompanhar 0
crescimento expressivo das importa-
<;<6es, e de setores que perderam
fatias de mercado e encolheram sua
pauta de produtos exportados; etc.
Dessa forma, nos anos 90 as expor-



ta¢es brasileiras reduziram sensi-
velmente sua participa<;lio nos
mercados centrais enquanto cresceu
a participa<;iio nos mercados da
periferia.

o Plano Real, implantado no ini-
cio de 1994, objetivou combater a
amea<;a de uma hiperinfla<;iio que ja
persistia desde a decada passada.
Esse program a de estabil iza<;lio
baseOu-se na ancoragem cambial
(estabiliza<;lio da taxa de cambio
nominal), lastreada por suficiente
volume de reservas acumulados
anteriormente. Tais recursos deram
credibilidade a ancora cambial e ao
expressivo influxo de capitais,
desestimulando a especula<;iio contra
a paridade adotada. Pretendia-se com
este mecanismo restab.elecer a con-
fian<;a na moeda local, objetivo que
foi alcan<;ado.

Alem das reservas e da entrada
de recursos externos, a situa<;lio
das finan<;as publicas do pais, foi
outro elemento importante para 0
sucesso do programa de estabiliza-
<;lio. As contas do governo apre-
sentavam supenivit primario e
operacional, e a divida Iiquida e
mobiliaria ha muito nlio se encon-
trava tao reduzidas. 0 pais apre-
sentava urn superavit comercial
de US$ 13,3 bilh6es e urn deficit
de apenas US$ 592 milh6es em
transa¢es correntes. Assim, seria
possivel suportar as press6es
negativas de uma valoriza<;iio cam-
bial sobre a balan<;a de pagamentos.

Uma vez que havia pre-requi-
sitos necessarios, as autoridades
permitiram uma forte valoriza<;iio da
taxa nominal de cambio, objetivando
uma convergencia mais rapida entre
taxa de infla<;lio brasileira e a taxa
americana. Ap6s 0 anuncio da
converslio para a nova moeda ocor-
reu uma acelera<;lio inflacionaria
motivada por reajustes de pre<;o,
mas ja em julho de 1994 a infla<;iio
caiu acentuadamente e em dezembro
do mesmo ana ficou abaixo de 1%
ao mes, mantendo-se sob controle
ate 0 final dessa decada.

A ado<;lio temporaria da URV,
permitiu 0 reajuste dos pre<;os pela
media, excluindo os desequilibrios
que OCClrrem com a utiliza<;lio da
estrategia de congelamento. A URV
apresentou inicialmente uma rela<;iio
fixa com 0 d61ar (1 para 1) e rela<;iio
m6vel com a moeda antiga. A esta-
bil iza<;lio dos pre<;os dos insumos
importados (visto paridade fixa com
o d6Iar), a fixa<;iiodas tarifas e pre<;os

publicos e dos salarios em URV,
tornaram estavel mais da metade
dos compoRentes do pre<;o,
facilitando assim 0 seu calculo de
forma que esses nlio apresentassem
defasagem ap6s a entrada em vigor
da nova moeda.

Nos primeiros meses do Plano
Real 0 governo deixou de fazer a
esteriliza<;lio do elevado influxo de
capitais.O volume foi tal que per-
permitiu uma sobrevaloriza<;lio
nominal do real em rela<;iio ao d6lar,
o que provocou uma eleva<;lio do
poder aquisitivo em rela<;lio aos
importados num contexto de
liberaliza<;iio comercial. Os produtos
importados fizeram parte do cicio de
consumo que se instalou logo ap6s
o plano.

Nos tres primeiros anos do Real,
ocorreu urn boom do consumo ali-
mentado pela expanslio do credito,
especial mente 0 credito pessoal.
Com a perda dos ganhos infla-
cionarios, 0 sistema bancario foi
induzido a expandir 0 credito, 0 que
tornou a tax as de juros eleva-
dissimas, mas oferecendo prazos
mais atrativos. Entretanto a queda
da taxa nominal eliminou a iluslio
dos rendimentos das aplica¢es fi-
nanceiras, fazendo com que grande
parte da poupan<;a se dissolvesse em
consumo. Foram tambem impor-
tantes os ganhos de renda, advindos
da elimina<;iio do imposto inflaciona-
rio e do barateamento dos produtos
devido a queda dos pre<;os relativos.
Nlio foi sem motivo que os setores
mais beneficiados pelo boom do
consumo foram de duraveis e nlio
duraveis.

Estas foram as bases do cicio de
crescimento ap6s a implanta<;iio do
Plano. Nlio foi importante 0 gas to
publico, visto que as finan<;as esta-
yam comprometidas com a politica
de esteriliza<;iio, nem tambem 0 papel
do investimento, pois seus efeitos
multiplicadores recairam sobre 0
setor externo de bens de capital.
Diante da expanslio do consumo, a
valoriza<;lio cambial e a abertura
comercial ao reduzirem tarifas e eli-
minar em barreiras nlio tarifarias
foram decisivas para a estabiliza<;iio,
minimizando os efeitos da demanda
sobre os pre<;os.

Contudo, para sustentar a ancora
cambial foi preciso manter urn
grande volume de reservas. Nessa
Iinha foi necessario manter a taxa
de juros elevada e tambem esteri-
lizar os influxos de capital atraidos
pelo diferencial de juros internol
externo,o que exigiu uma folga fis-
cal, uma vez que a esteriliza<;iio nlio

podia ser feita pela emisslio de
moeda, pois pressionaria a taxa
de juros para baixo.

Aparece, aqui, uma inconsis-
tencia da estrategia, pois com
taxas elevadas e frente a liquidez
internacionaJ, ocorreu uma grande
atra<;iiode capital externo, que foram
esterilizados via titulos publicos,
fazendo crescer expressivamente
a divida publica para cerca de
50% do PIB, contribuindo para
elimina<;iio da folga fiscal.

o patamar elevado da taxa de
juros tambem encareceu e dificultou
as atividades prod uti vas e
desestimulou os investimentos.
Ap6s 0 boom do consumo,
insustentavel em longo prazo, a
economia entra em recesslio,
gerando expectativas desfavoraveis
ao investimento e conseqiiente-
mente deprimindo 0 crescimento. A
abertura comercial, como ja foi
salientado, tambem apresentou
efeitos nocivos tanto sobre a
atividade produtiva quanta sobre
a balan<;a de pagamentos.

A politica de altos juros e uso
abusivo da ancora cambial promo-
veu uma transferencia de renda e
da riqueza para os rentistas, pro-
dutores de nlio tradebles e impor-
tadores. Como conseqiiencia dos
altissimos juros bancirios, houve
uma onda de inadimplencia, com
sucessivas quebras inclusive no
sistema financeiro. -0 saneamento
dos bancos privados e estaduais,
foi realizado pelo Tesouro, cus-
tando para 0 Estado cerca de 10%
doPIB.

Conforme Puga (1999), os ban-
cos privados receberam, atraves
do Proer uma assistencia de cerca
de US$ 21 bilh6es (3,8% do PIB)
na forma de tHulos do Tesouro
Nacional, em troca dos creditos
problematicos. Aproximadamente
US$ 48 bilh6es (6% do PIB) em
tftulos federais foram emitidos para
san ear os baIicos estaduais, fa to
que agravou a saude financeira do
Estado.

Com 0 agravamento da divida
publica interna e externa, e diante
da mudan<;a de expectativas dos
investidores estrangeiros em rela-
<;iioa periferia, 0 Brasil se viu
novamente frente a restri<;iioexterna.
Aumentar a taxa de juros para
atrair novos capitais significaria
aumentar a divida publica, urIia
vez que ja se encontrava em pa-
tamares comprometedores. A cre-
dibilidade da moeda passou a estar
em jogo. Seu valor externo ja nlio
pode ser sustentado, impossibilitando



tando a estrategia da ancora cambial.
A preserva<;iio do seu valor interne
dependia do governo convencer os
agentes de sua capacidade de
homar suas dividas e manter a
divida publica sobre controle. 0
ajustamento via supenivit comercial
parecia diffcil vistas a baixa inser<;iio
internacional. A Desvaloriza«ao
cambial e a implementa<;iio de uma
polftica de cambio livre foram as
medidas adotadas pelos gestotes
de nossa economia no inicio de 1999.

o novo cenario internacional
dos anos 90 - globaliza«ao,
reestrutura«ao produtiva, supre-
macia liberal, Plano Real, etc. -
impregnou a sociedade brasileira e
provocou uma inser<;iio subordinada
da nossa economia no contexte
internacional. Acreditava-se na
difusao e beneffcios decorrentes do
mercado global e da nova ordem
internacional em forma<;iio.

A estrategia de "desenvolvi-
men to" do Real nos anos 90 esteve
apoiada em quatro pontos:

1. a estabilidade de prec:;oscriaria
condic;6es para 0 calculo economico
de longo prazo, estimulando 0 in-
vestimento privado;

2. a abertura comercial e a valori-
za<;iio cambial imporiam disciplina
competitiva aos produtores domes-
tieos, forc:;ando-os a realizar ganhos
substanciais de produtividade;

3. as privatizac;6es e 0 investi-
mento estrangeiro removeriam
gargalos de oferta na industria e na
infra-estrutura, reduzindo custos e
melhorando a eficiencia;

4. a liberaliza«ao cambial, as-
sociada a previsibilidade quanta a
evolu<;iio da taxa real de cambio,
atrairiam "poupan«a externa" em
escala suficiente para complementar
o esforc:;o de investimento domes-
tico e para financiar 0 deficit em
conta corrente" (Belluzzo, 1999).

Essa estrategia de desna-
cionaliza<;iio e'a privatiza<;iio foram
prejudiciais ao desenvolvimento
brasileiro. Devido a fragilidade do
setor produtivo nacional e frente
a concorrencia externa, varios
segmentos industriais locais se
desestruturaram e/ou mesmo de-
sapareceram, enfraquecendo cada
vez mais a cadeia produtiva na-
ciona!. Tal fato, aliado ao ajuste ao
qual as empresas foram submetidas
para enfrentar os novos concor-
rentes e principalmente a recessao
que se instalou no pais, sacrificaram
quantidade significativa de postos

de trabalho, aumentou a participa-
<;iio estrangeira no estoque de capi-
tal domestico e agravou 0
desequilfbrio estrutural externo.

A polftica de juros elevados, que
serviu ao combate da infla«ao e
para conter a demanda, contribuiu
para 0 desaquecimento do mercado,
inibindo substancialmente os inves-
timentos e 0 crescimento economico.
Esses juros atrairam capitais exter-
nos especulativos e extremamente
voliiteis, que passaram a representar
papel importante para economia
nacional, mas que, por outro lade,
tornaram 0 pais dependente da
"armadilha dos juros altos", frente
a abertura financeira que se pro-
moveu no pais.

A incapacidade do Estado gerir
sua polftica macroeconomica,
especial mente no tocante a admi-
nistra<;iio de sua taxa de juros, taxa
de cambio e 0 equilibrio de sua
balan«a comercial, revela que a
submissao as financ:;as globalizadas
foi traic:;oeiramente perversa para 0
desenvolvimento economico brasi-
leiro.

Como sabemos, a decada de 80
foi conhecida como decada perdida.
Muito provavelmente, a decada
de 90 sera lembrada de forma
semelhante ou ate pior, talvez,
como a "decada infame". Nesses
ultimos anos assistiu-se a uma po-
lftica de privatiza«ao, desre-
gulamenta<;iio e abertura comercial.
Na "Decada Perdida" entre 1981 e
1989, a economia brasileira cresceu
a uma taxa media anual de 2,7%.
No perfodo 1990 a 1999, a taxa media
anual foi ainda pior. Fechamos a
decada com queda absoluta do PIB
em rela<;iio a anterior. Agravamos
o problema do desemprego, da
violencia, da marginalidade e da
concentra<;iio de renda, dentre outros.

Por tudo que foi apresentado,
concordamos com 0 prof. Antonio
Delfim Netto quando afirma que no
"Brasil, os nouveaux economistes
impuseram ao Pais uma politica
economica desastrosa e injusta
em nome de um "mercado perfei-
to ", apresentado como 0 demiurgo
da felicidade humana".

·SAMUEL COSTA F,LHO e professor de Eco-
nomia DECONNFPI.Doutorando do
Instituto de Economia/UNICAMP
··R,CARDO AZEVEDO SILVA e mestrando
de Economia e Meio Ambiente do,
Instituto de Economia/UNICAMP

INCENTIVOS
CLUSTE

Uma linha de analise sobre 0
desenvolvimento regional tem side
recentemente objeto de muitos
estudos que, invariavelmente,
redundam em proposil):6es de
polftica governamental com vistas
a prom91):aOdas atividades industrias
no ambito de espal):os localizados.
As analises abrangendo organizac;6es
de clusters, entendidas estas como
a atual):ao de empresas em concen-
tral):6es geogrMicas especializadas
onde a produl):ao ocorre de modo
verticalmente desintegrada, sac
apresentadas por significativa parcela
de seus defensores como 0 eixo de
uma polftica industrial inovadora,
tendo como um dos instrumentos
centrais de fomento a concessao
de incentivos fiscais por parte do
setor publico. Tais incentivos seriam
justificados pelos beneffcios socia is
e econ6micos decorrentes da
industrializal):ao. Mas sera que a
organizac;ao de clusters de empresas
teria tantos e inquestionaveis
atributos para coloca-Ia no centro
da polftica industrial de um Estado
comooCeara?

Em primeiro lugar, a organizal):ao
de clusters de empresas nao se
afigura como uma novidade no
ambito da organizac;ao industrial
uma vez que as analises tem
inspirac;ao na experiencia italiana
de instalac;ao dos distritos industria is,
geralmente constitufdos de firmas de
pequeno e medio portes especia-
lizadas setorialmente e caracte-
rizadas por manterem uma relac;ao
.do tipo c1iente-fornecedor. Deve-se
. notar tambem que no caso italiano,
conforme e reconhecido por varios
autores, a organizac;ao dos clusters
continha uma significativa presenc;a
de identidade socio-cultural tendo
como origem 0 passado comum
entre os agentes das organizac;6es.
Do ponto de vista teorico, por outro
lado, a ideia de distrito industrial
e, portanto, de um exemplo tipico
de cluster tem como origem os
estudos de Alfred Marshall realizados
no seculo XIX sobre localizal):ao
industrial, tendo como foco basico
os beneffcios proporcionados pelas
economias externas.

No Brasil, a instalac;ao de distritos



FISCAIS··E A ORGANIZAC;Ao DE
RS E CADEIAS PRODUTIVAS

industriais em diversas cidades
constituiu-se em uma febre nos
anos 70, tendo side incentivada
pelos governos federal, estaduais e
orgaos de desenvolvimento regional
como a SUDENE,e cuja motiva~ao
basica fundamentava-se nas teorias
de desenvolvimento economico em
yoga nos anos SO, que apresenta-
yam como explica~ao para 0 sub-
desenvolvimento a escassez de
capital fisico. Para isso recorreu-se
inclusive a farta distribui~ao de
incentivos fiscais com vistas a atrair
investimentos para areas carentes.
as resultados dessa polftica de
industrializa~ao assentada em in-
centivos fiscais todos nos conhece-
mos: quase nenhum efeito sobre a
estrutura economica das regioes e
uma forte contribui~ao para a
concentra~ao de renda e riqueza.

t claro que as analises de
clusters procuram enfatizar que
novos fatores de dinamica industrial
sac incorporados aos estudos e
proposi~oes dai decorrentes. No
entanto, alguns aspectos pouco
c1arosdessas proposi~oes merecem
melhor exame. Por exemplo, que
fatores condicionariam uma polftica
industrial voltada para a forma~ao
de cadeias produtivas? Evidente-
mente que do ponto de vista
economico cabe somente uma
resposta: a eficiencia economica do
conjunto da cadeia produtiva. Mas
para que isso seja alcan~ado seria
condi~ao necessaria que cada ele-
mento da cadeia fosse igualmente
eficiente, resultando em eficiencia
coletiva. au entao, que a eventual
ineficiencia de um ou outro
componente da cadeia fosse com-
pensada pela eficiencia das outras
firmas, resultando em eficiencia
coletiva. Nesse aspecto reside 0
centro da questao da polftica de
incentivo a forma~ao de clusters.
AIE~m do mais, a forma~ao das
cadeias produtivas devem estar
condicionados nao apenas a am-
plia~ao da eficiencia economica
das firmas durante sua organiza~ao,
mas, sobretudo, necessitam ser
potencialmente aptas a percorrer
um processo de cria~ao de vanta-
gens em um ambiente crescente-
mente competitivo e cada vez mais

apoiado no conhecimento e no
progresso tecnico.

Ora, se esses elementos sac
importantes na constitui~ao dos
clusters, nao have ria a neces-
sidade de 0 Estado interferir
diretamente na organiza~ao das
cadeias produtivas fornecendo
incentivos fiscais porque as firmas
integrantes da cadeia teriam ne-
cessariamente que atender ao
criterio da eficiencia coletiva,
considerada esta tanto do ponto
de vista estatico como dinamico.
Se as firmas devem ser eficientes,
por que 0 Estado teria que
fornecer subsidios na forma de
incentivos fiscais? Alem disso, 0
julgamento sobre a viabilidade
economica de funcionamento e
forma~ao de cadeias produtivas
deve caber as proprias firmas
porque se trata de um calculo
economico objetivo sobre ganhos
potenciais que constitui uma
atividade rotineira das empresas. A
interven~ao do Estado criando
vantagens artificiais para as firmas,
atraves de polftica de incentivos
fiscais, certamente levaria a
ineficiencias no conjunto da cadeia
produtiva que nao se sustentariam
ao longo do tempo, criando
distor~oes no sistema produtivo e
onerando 0 Tesouro com as
renuncias fiscais que jamais seriam
compensadas no futuro.

Outro aspecto crftico de uma
polftica industrial de forma~ao e
consolida~ao de clusters reside na
possibilidade de introdu~ao de
rigidez no sistema produtivo local,
em especial na industria, contra-
riando a tendencia mundial, que
ja vem ocorrendo desde algum
tempo, pelo qual as firmas
segmentam suas estruturas pro-
dutivas em diferentes espa~os
geogrMicos de acordo com as
vantagens proporcionadas em
termos competitivos. Um exemplo
tipico e 0 que ocorre com a
industria automobilfstica cuja
proqu~ao de componentes de seu
produto principal pode estar
segmentada em muitos locais. E
isso e possivel gr.a~as a evolu~ao
tecnologica no ambito das estrutu-

ras dos meios de comunica~oes e
de significativa evolu~ao das
tecnicas de administra~ao. Deve-
seobservar, por outro lado, que os
elementos condicionantes de
escolha da localiza~ao industrial
nesse sistema flexivel devem
necessariamente estar Iigados a
disponibilidade de fatores indis-
pensaveis ao manejo de estruturas
produtivas com as caracteristicas
antes assinaladas. Em outras pala-
vras, para mover uma estrutura
baseada em alta tecnologia as
firmas necessitam de mao-de-obra
com habilidades compativeis, alem
de outros fatores ligados ao
funcionamento do Estado em
prover direta ou indiretamente os
servi~os de infra-estrutura econo-
mica e social, responsaveis pela
amplia~ao da eficiencia sistemica.

Conclui-se, assim, que 0 esfor~o
do Estado no sentido de adotar
uma politica industrial voltada para
o adensamento de cadeias deve
merecer 0 devido cuidado, notada-
mente no que respeita a utiliza~ao
de incentivos fiscais como instru-
mento dessa politica, pelas razoes
antes mencionadas e tambem
devido aos seus inevitaveis efeitos
redistributivos. Essesrecursos, em
vez disso, poderiam contribuir para
a eleva~ao da eficiencia sistemica
da econom ia local atraves de
investimentos em educa~ao no
padraode qualidade exigido pelas
novas tecnolog ias, pois ja nao basta
apenas ofertar vagas nas escolas. t
indispensavel que ela seja de
qualidade e para que este objetivo
seja alcan~ado sera valiosa a
colabora~ao das universidades.
Investimentos em polfticas sociais
visando atenuar 0 quadro de
desigualdades tambem sao consi-
derados fatores relevantes na
determina~ao da eficiencia siste-
mica e, portanto, condicionantes
da amplia~ao das oportunidades
economicas em gera,e

• ALMIR BrrrENCOURT DA SilVA e professor
de EconomiaDECON/UFPl.Doutorando
do CAEN/UFC.



A UNIVERSIDADE E OS
SERVIc;OS CONTRATADOS

Existe, no meio academico, uma
preo-eupa<;iiode que os docentes envolvi-
dos em trabalhos contratados correm 0
risco de a1terar, tanto a sua produ<;iio
cientifica quanto as suas atividades em
sala de aulas, 0 ensino. Este argumento
e, de certa forma, urn mito que nao
tern con-sistencia quando examinado a
luz dos estudos realizados sobre as rela-
~ universidade-empresas. Nesses es-
tudos, autores, como Etzwitz, citado por
Velho, tendem, de modo apropriado, a
afmnar que 0 impacto sobre as atividades
docentes e positivo, uma vez que, com 0

entrela~mento dessas duas areas profis-
sionais passam a definir melhor uma
produ<;iioacademica muito mais com-
prometida com 0 desenvolvimento tanto
cientifico quanto tecnol6gico de seus
paises.

A visao desse entrela~mento tern,
positivamente, urn valor bem pratico,
pois nao concebe que uma Universidade
desenvolva pesquisas cientificas sem
estar comprometida com as tendencias
de crescimento economico regional e
nacional da comunidade onde ela esta
situada..

Com.ideias contrariasaos argumentos
citados, outros autores, como Hill e
Turpin, citado por Velho, defendem que
esses cons6rciospodem levar os docentes
cientistas a se afastarem de suas
atividades de ensino, provocando serios
prejuizos aos ideais basicos da ciencia,
os quais se limitariam a urn tipo
especifico de indaga<;iiocientifico, em
detrimento da ciencia pura como estagio
universal do conhecimento.

A literatura sobre esse assunto tern
mostradoquetaisargumentossobre a visiio
Mertoniana da ciencia - cumunalismo e
universalismo - tern, ha muito, dado lugar
a outros argumentos, que colocam a
ciencia a servi«o do progresso tecno-
16gico,economicoe social.

Nessa mesma perspectiva, pes-
quisadores com pratica em pesquisas
consorciadas afirmam que, muitas
vezes, no desenvolvimento dessas
pesquisas, vislumbram excelentes temas
voltados para a pesquisa pura. Outros
pesquisadores, no campo da pesquisa
pura, encontraram condi¢es abundantes
para trabalharem pesquisa aplicada.
Os estudos esclarecem que muitos
professores pesquisadores, que aderirem
a esse tipo de cons6rcio, afirmam em
rela«ao a produ«ao cientifica, que a
influencia da pesquisa contratada no
seu padrao de publica«oes foi tao
positiva que passaram a publicar seus

trabalhos tambem em revistas espe-
cializadas sem, contudo, se descuidarem
das publica¢es em revistas cientificas.
Com isso, esses professores tiveram a
oportunidade de ampliar seu piiblico
leitor, dando maior visibilidade a sua
produ<;iiocientifica. Outros, uma pequena
minoria, afirmam que os cons6rcios in-
f1uenciarammais na produ<;iiode artigos
em revistas especializadas que na
produ«ao cientifica, nao ocorrendo,
segundo eles, nenhum aspecto negativo
para sua carreira ou para 0 progresso da
ciencia. Ao contrario, a produ<;iiode bons
artigos tecnicos pode ter impacto
cientifico de grande importiincia para 0

mundo da ciencia, alem do fato de que,
as revistas tecnicas tern melhorado
bastante °seu padrao, nao ficando muitas
a dever as publica¢es cientificas. 0 que
preocupa esses pesquisadores consor-
ciados e que 0 afastamento das revistas
cientificas pode trazer prejuizos quanto
as suas demandas por financiamento nas
agencias de fomento, pois estas
continuam privilegiando, como indi-
cadores de excelencia do trabalho
academico, as publica«oes em revistas
de carater cientifico e 0 envolvimento
dos pesquisadores em temas conectados
aos padroes intemacionais do avan<;oda
ciencia. Este paradigma come~ a pro-
vocar discuss6es profundas no tocante a
postura desse modele de universidade
que esta muito distanciado das
caracteristicas da realidade atual. Nas
publica«oes, tanto em revistas cientificas
quanto em especializadas, 0 que deve
ser observado e a sua qualidade como
incremento para 0 avan«o da ciencia nos
dois aspectos, tanto no academico quanto
no consorciado.

Como se percebe, 0 mais importante
nao e defender a visao mertoniana ou a
visiiopragmatica da ciencia. 0 mais cons-
trutivo e que arnbas sejam, comple-
mentares, resultando dessa soma os
conhecimentos necessarios tanto para
atualizar tecnologicamente os setores
produtivos quanta para contribuir com
o progresso da ciencia pura, ambas
essenciais ao fortalecimento da Univer-
sidade como institui«ao de vanguarda
nas descobertas cientificas •

• T,AGO CARDOSO ROSA e professor do
DECON/UFPI, Mestre em Gestao Uni-
versitaria e Doutorando em Ciencias
EmpresariaispelaUniversidadedel Museo
SocialArgentino.

INF'ORMES
o fndice de Pre~os ao Con-

sumidor(Custode Vida)-Teresina,
calculado sistematicamente pela
Funda~tio CEPRO e que toma
como base estrutural as fami-
lias teresinenses com rendimen-
tos compreendidos no intervalo
de 0,5 a 10 saldrios minimos,
registrou em dezembro de 2000,
urncrescimento de 0,51%.0 per-
centual acumulado no ano de
2000 e de 6,99% A pesquisa
constatou que 0 Crupo Trans-
portes e Comunica<;6esfoi res-
ponsavel pela alta observada
tanto da varia<;tiomensal como
do indice anual. Neste Crupo e
avaliado 0 pre~o da gas.olina,
alcool, transporte publico, den-
tre outros, os quais acumularem
em 2000, uma elevap'io do
indice calculado na ordem de
39,03%, 34,36% e 13,33%, res-
pectivamente.

o custo da Cesta Bcisica,
tambem calculado e divulgado
pela Fundap'io Cepro para 0
mes 1e dezembro de 2000 foi de
R$ 81~32,registrando uma que-
da em rela<;iioao mes anterior
de 1,51%.

(F()nle:Funda~ii()C/"'RO)

Foi lan~ado recentemente
em Fortaleza-CE 0 livro Federa-
lismo Fiscal e Transformafoes
Recentes no Ceara, editado por
Edi~t5esINESP. Organizado pelo
professor lair do Amaral Filho,o
livro conta com dois capitulos
escritos respectivamente pelos
professores Almir Bittencourt
do DECON/UFPI e Washington
Bonfim do Departamento de Ci-
encias Sociais/UFPI.

o artigo A Formafiio de
Clubes de Convergencia na
Economia Mundia~ escrito pelo
professor Almir Bittencourt em
colabora<;iiocom um professor
da UFC, foi selecionado para
apresenta<;iiono XXVIll Encon-
tro Nacional da Associa~iio
Nacional dos Cursos de Pas-Cra-
dua~iio em Economia - ANPEC,
que se realizou no mes de de-
zembro/2000 em Campinas,
Estado de Siio Paulo. 0 artigo
pode ser lido on line no site:
www.anpec.org.br

http://www.anpec.org.br


RELA~OES ENTRE
DECISOES

o ser humane e, antes de tudo,
urn ser constituido de necessidades.
Necessita de comer, abrigar-se, vestir-
se, comunicar-se, ser feliz e realizar-
se. No en tanto, diferentemente do
animal, 0 homem e parte de urn
mundo cultural e, alem de atender
as necessidades' naturais, ele tambem
atende aquelas ligadas ao sentido
da vida em sociedade.

Existem diferentes abordagens
acerca da origem e evolu<;ao das
necessidadp.s e suas rela¢es com
as deciso(:s de consumo. Obviamente,
tais abordagens sac produtos sociais
e, como tais, devem ser analisadas
em sua historicidade "uma vez que
nao existem principios eternos, nem
verdades absolutas, todas as teorias,
doutrinas e interpreta<;oes da
realidade, tern que ser vistas na sua
limita<;iio hist6rica" (LOwy, p.15).

Abordaremos, a seguir, a visao
de alguns economistas e de urn
soci6fogo acerca das rela<;oes entre
consumo e necessidade.

Carl Menger, economista neo-
classico e fundador da Escola
Austrfaca de Economia, escreveu
em seus Principios de Economia
Politica (1871), que a origem das
necessidades esta na pr6pria
natureza humana, e a demanda de
uma pessoa corresponde a quanti-
dade de bens que esta necessita
para atender suas necessidades.

Para Men&er, 0 grau de civili-
za<;ao leva a determina<;ao da
previdencia, ou seja, 0 planejamento
da provisao de necessidades
futuras. Nesse planejamento perce-
be-se que as p'essoas levam em
conta a possibllidade de evolu<;ao
das necessidades e, do ponto de
vista economico, estas podem ser
quantitativamente determinaveis.

Norbet Elias, soci610~0 contem-
poraneo, ao escrever 0 !tyro A so-
ciedade de Corte, procurou abordar
no capitulo intitulado " 0 sistema de
Despesas", a existencia de urn siste-
ma social de ordens e valores que
regem as decisoes de consumo
dos individuos e dos grupos.

Ao analisar a sociedade francesa,
particularmente do perfodo de Luis
XIV, Elias verificou que a bur~uesia
procurava manter urn equilibrIo en-
tre receitas e despesas; consumindo
abaixo do nivel das receitas, com
vistas a acumula<;ao de capital.
Diferentemente, a nobreza adequa-
va suas despesas exclusivamente a
posi<;ao social, ou sela~ era precise
gastar para ter prestl~lo, sob pena
de renunciar ao convlvio com seus
semelhantes, de deix.ar de pertencer
ao grupo enquanto tal.

NECESSIDADES
DE CONSUMO

Comparando a sociedade de corte
as sociedades industriais evoluidas,
Elias observa que a evolu<;Ao e a
mudan<;a de valores tornou 0 con-
sumo de prestigio mais privado. Ele
deixou de ser responsavel pela
exclusiio dos mecamsmos de pader
e nao tern mais 0 carater imperati-
vo.

Observa-se que, no que con-
cerne a metodologia das duas
analises feitas acima, Menger realiza
uma explana<;ao de carMer geral,
enquanto Elias trata especificamente
de uma sociedade de corte no
seculo XVII. Este procura mostrar
"em cad a acontecimento, gesto in-
dividual ou intui<;Ao, uma parcela
do todo, a vida em sociedade, ca-
racterizada por ser urn tecido de
rela<foes em que nao ha sobrede-
termma<;iio" (Miceli).

o consumo para Menger, esta
relacionado ao atendimento das ne-
cessidades naturais dos individuos.
Para Elias, como ele e criado pela
sociedade, relaciona-se diretamente
a necessidade de sobrevivencia
social de cada grupo. Menger, pa-
rem, nao descarta a existencia das
necessidades socia is, s6 nao as ve
como urn imperativo de sobrevi-
vencia

Vinte anos depois da publica<;Ao
de Menger, em 1890, Alfred
Marshall, tambem economista
neoclassico, publicou Principios
de Economia, onde desenvolve a
ideia de que, nos esta~ios mais
avan<;ados da civiliza<;ao, sac as
novas atividades que criam novas
necessidades.

Marshall considera, assim como
Menger, a existencia de neces-
sidades naturais. No entanto, afirma
que, 11medida que aumenta 0 grau
de civiliza<;iio do homem, suas neces-
sidades diversificam-se. 0 consumo
passa, entao, a variar de acordo com
a epoca, classe, sexo, lugar e·
habitos. Assim, quando os gastos
ultrapassam os limites das causas
naturais, e as necessidades conven-
cionais sac maiores, e mais para
atender a dese jos de ostenta<;Ao,
do gue para satlsfazer os pr6prios
sentldos.

Necessidade e consumo conti-
nuaram sendo abordados nas obras
de varios economistas. Em 1983,
numa edi<;ao revista e atualizada
pelo pr6prio John Kenneth Galbraith,
de 0 Novo Estado Industrial, 0 au-
tor afirma ser 0 produto quem cria
as necessidades.

Galbraith parte da analise dos
fluxos de instru¢es que ocorrem na
sociedade. A teoria ortodoxa supoe

que existia urn fluxo de instru¢es
numa 56 dire<;Ao: do individuo para
o mercado e deste para 0 produtor.
Haveria, portanto, a soberania do
consumidor. Esta e a chamada
SeqUencia Aceita que, para 0 autor,
s6 predomma onde ainda existe 0
sistema de merCado, ou seja, fora
do sistema de planejamento.

Segundo Galbraith, "a no<;Aode
o consumidor distribuir sua renda
a ponto de maximizar as satisfa¢es
que se originam dele pr6prio e de
seu ambiente " - rressuposto da
seqUencia aceita - ' nao era inapro-
pnada numa fase anterior do
desenvolvimento economico". Os
produtores "nao se encontravam
sob a compulsao de planejar e,
partanto, nao precisavam recorrer a
persuasao - controlar a demanda"
(Galbraith'').

No entanto, na era do sistema
de planejamento, esse fluxo de
instru¢es se inverte. Galbraith 0
denomina de SeqUencia Revista,
onde 0 produtor procura moldar
o comportamento do consumidor,
acomodando-o as suas neces-
sidades e aos objetivos da tecno-
estrutura.

Na pratica, a cren«a na sequen-
cia acelta, coloca os consumidores
numa posil;aO passiva diante do
controle das gran des corpora~es.
Galbraith tenta, assim, desmistlficar
a doutrina neoclassica, seus
princfpios e pressupostos liberais.
Ao contrario do que diziam os
neocl<issicos, 0 sistema economico
nao e caracterizado pela "concor-
rencia perfeita", sendo necessarias
medidas reguladoras que restrinjam
o controle sobre 0 consumidor.

Como foi dito no inicio desse
artigo, 0 homem possui neces-
sidades naturais, necessidades
essas Iigadas a sua sobrevivencia
biol6gica, e 0 consumo inicia-se no
sentiao de satisfaze-Ias; dai a
importancia que Marshall tambem
atribui a estas e que deve ser
ressaltado.

Nao existe uma organiza<;ao
hierarCJ.uica quando se trata de
necessldades, uma vez que estao
relacionadas a situa¢es diversas.
Assim como Nobert Elias, pademos
conduir que e a cultura que norteia
a forma como 0 atendimento destas
necessidades - 0 con sumo - se rea-
Iizarae

• LAURENCIA FERNANDA DE D.G. COSTA e
aluna do curso de Economia da Uni-
versidade Federal da Bahia



AGENDA

No sentido generico, •Agenda"
e inten!;Qo, designio, desejo de
mudan!;as para um modelo de civil-
iza!;Qo em que predomine 0
equilibrio ambiental e a justi!;a
social entre as na!;oesno proximo
seculo.

A AGENDA 21 Global e um
programa de a!;Qo, resu Itante das
contribui!;oes de governos e
institui!;oes da sociedade civil de
179 paises num processo prepara-
torio que durou dois anos e
culminou com a realiza!;oo da
Conferencia das Na!;oes Unidas
sobre 0 Meio Ambiente e Desen-
volvimento (CNUMAD), em 1992,
no Rio de Janeiro, conhecida como
ECO-92.

Esse programa tem como
objetivo promover mundialmente um
novo padrQo de desenvolvimento,
conci liando metodos de prote!;Qo
ambiental, justi!;a social e efi-
ciencia economica, at raves de um
processo participativo que analisa
a situa!;Qo atual de um pais,
Estado, municipio e/ou regiQo numa
abordagem integrada e sistemica
das dimensoes economica, social,
ambiental e politico-institucional,
e planeja 0 futuro de forma
sustentavel.

o planejamento da AGENDA 21
GLOBAL envolveu distintos atores
sociais na discussoo dos principais
problemas e na forma!;Qo de par-
cerias e compromissos para sua
solu!;QO a curto, medio e longo
prazos. Esse esfor!;o de planejar 0
futuro contribuira para gerar
produtos concretos, exeqUiveis e
mensuraveis derivados de com-
promissos pactuados entre todos
os atores, garantindo a sus-
tentabilidade dos resultados.

Dentro dos principios da Agenda
21 Global insere-se a Agenda 21
Brasileira com 0 objetivo de
definir uma estrategia de desen-
volvimento sustentdvel para 0 Pais,
a partir de um processo de arti-
cula!;Qoe parceria entre governo e
a sociedade, respeitando as
particularidades brasileiras.

Para atingir tal objetivo 0
Governo criou por Decreto
Presidencial de 26/02/1997 a
ComissQode Politicas de Desenvol-

21 BRASILEIRA *

vimento Sustentavel e da Agenda
21 Nacional - CPDS. Composta
pelos Ministuios do Meio Ambiente,
Planejamento, da Ciencia e Tecno-
logia, das Rela!;oes Exteriores,
Secretaria de Assuntos Estrategi-
cos, camara de Politicas Sociais;
Forum Brasileiro das Ongs e
Movimentos Sociais; Instituto
Nacional de Altos Estudos, Funda!;oo
Movimento Onda Azul; Conselho
Empresarial para 0 Desenvolvimento
Sustentavel e Universidade Federal
de Minas Gerais.

A metodologia de constru!;Qo
da Agenda 21 Brasileira, aprovada
pela CPDS, incorpora a aborda-
gem multissetorial da realidade
brasileira, estabelecimento de
parcerias, entendendo que a Agenda
21 nQoe um documento do governo,
mas um produto de consenso entre
os diversos setores da sociedade
brasileira.

Foram estabelecidos seis eixos
temati cos vi sando abranger a
complexa realidade brasi leira:
1. Agricultura Sustentavel
2. Cidades Sustentaveis
3. Infra-estrutura e Integra!;Qo Re

gional
4. GestQodos Recursos Naturais
5. Redu!;Qodas DesigualdadesSociais
6. Ciencia e Tecnologia para 0 De-

senvolvimento Sustentavel
Para cada um desses temas,

produziu-se um documento que ser-
viu de base para elabora!;Qo do
documento sintese, Agenda 21- Bases
para DisCUSSQO,contendo as es-
trategias e a!;oes que estQo sendo
objeto dos debates estaduais, que
dQO continuidade ao processo de
constru!;Qo da agenda.

o debate sobre a Agenda 21
Brasileira no Estado do Piaui foi
realizado em Teresina, no dia 26 de
setembro, at raves dos parceiros 10-
cais: Bancodo Nordeste, Secretaria
do Meio Ambiente e dos Recursos
Hidricos e SUDENE, sob a coorde-
na!;Qo do Ministerio do Meio Am-
biente. Estiveram presentes vcirias
entidades governamentais e n&-go-
vernamentais e representantes da
sociedade civil.

Durante 0 debate, a sociedal:le
piauiense sugeriu i nclusoes,
reformula!;oes e exclusoes nas es-

trategias e a!;oes do documento
Agenda 21-Bases para DisCUSSQO,
produzindo um documento de rela-
toria, e pactuou-se, entre os di-
ferentes atores envolvidos, os
compromissos para sua implemen-
ta!;Qo.

As propostas do Estado do Piaui
'serQO apresentadas no encontro
regional, previsto para jan.lfev.l
2001. Os encontros regionais tem
como objetivo definir um docu-
mento que expresse os resultados
da regiQo, e que permitirQo a con-
c1uSQOdo documento da Agenda 21
Brasileira.

A implementa~Qo da Agenda 21
pasSQpela constru~& da AGENDA
21 LOCAL como um processo
participativo multissetorial de
constru~ao de um programa de a~Qo
estrategico dirigido as questoes
prioritcirias para 0 desenvolvimento
sustentavel local, aglutinando os
varios grupos sociais na promo!;Qo
de uma serie de atividades no nivel
local, que impliquem em mudan~as
no atual padrQo de desenvolvi-
mento, integrando as dimensoes
socio-economicas, politico-insti-
tucionais, culturais e ambientais
da sustentabilidade.

Eis nosso desafio, construir a
AGENDA 21 LOCAL! A nossa pro-
posta reside em percorremos os
221 municipios piauienses, para que
juntamente com as comunidades 10-
cais discutamos suas necessidades
e solu!;oes na busca da redu!;Qo
das desigualdades sociais, conse-
quentemente do desenvolvimento
sustentavel do Piaui •

• Todas as informa!;oes desse ar-
tigo foram extraidas do site
www.mma.gov.br/port Ise/agen21,
capturadas em 05.09 .00.
** JAIRA MARIA AlCOBAc;A GOMES e pro-
fessora do DECON/UFPI, Pesqui-
Isadora TROPEN/UFPI e Doutora
em Economia Aplicada ESALQ/USP.

http://www.mma.gov.br/port
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CIENCIAS ECONOMICAS DA UFPI:
VISAO DE UM ALUNO

SERIA INTERESSANTE SE CADA
ALUNO DO CURSO DE CTENCTAS
ECONOMICAS DA UNIVERSIDAD~
FEDERAL DO PTAUt, TlVESSE UM
CONTATO MAIs APROfUNDADO COM
QUALQUER TIPO DE INfORMA,AO QuE
PUDEssE CARACTERTZAR MELHOR 0

QuE NOssO CURSO OFERECE. ESSE E,

SEM DUVIDA, UM ASPECTO PURAMEN fE

DE iNTERESSE DO ES lUDANTE QUE
PRETEND£: INGRESSAR EM UMA fACUL-

DADE.o EsTUDANTE ENCONTRA-sE
DIANTE DE UMA DUPLA EsCOLHA
QUANDO PREFERE 0 CUR SO DE
CIENCIAS ECONOMICAs COMO 0 CURsO
UNIVERSlTARIO QUE PREENCHERA
SUA VIDA PROfisSIONAL. DE UM

LADO, EXISTE A ANsiA DE POSSUIR

UM DIPLOMA QUE 0 POSSIBTLlTARA

INGRESSAR NA CARREIRA DE

fUNClONARlO PUBLICO ATRA yES DE

CONCURSO. QUANDO ISSO OCORRE, NA

MAlORIA DAS VEZEs, 0 ALUNO NAO

DA A IMPORTANCIA NECESSARIA QUE 0
CURsO MERECE. SEGUINDO EST A
ME SMA DIRE,AO, MUnOS ACREDnAM
QUE AS EMPREsAS PRI VADAS DARAO
OPORTUNIDADEs IGUAIS AOs ALUNOS
QUE "LEVAM 0 CURSO COM A BARRIGA".

TRISTE lLUsAO. Do OUTRO LADO,

EXISTE A POSSSIBILlDADE DE

INGRESSAR EM UM CURSO QUE

OfERECE BA IXA CONCORRENClA,

EXISTINDO Ai A ALTERNATIVA DE TAIS

ALUNOS DEPARAREM-sE COM ALGO QUE

NAO OS COMPLETA, SOBRANDO, POlS,
APENAs UMA EsPECIE DE "DESMO-
TIVA,AO ACADEMICA". TAL DEsMO-
TIVAl;AO TERMINA POR INFLUENCIAR

NEGATIVAMENTE, 0 ENGflJAMENTO DO

ALUNO NO CURSO. E CLARO QUE

Munos QUE. OPT AM POR UM DESsES

LADOS TERMINAM SENDO SEDUZIDOS

E sE INTERESSAM PELO CURSO DE

ECONOMIA. EIS QUE SURGEM AS

EXCE,OES EM UNIAO COM ALGUNS
POUCOS CASOS QUE ENCONTRAM 0

CAMINHO CORRETO.

SE OS LEITORES CONCORDAREM

COMIGO E ACHAREM ESTA UMA

QUESTAO RELEVANTE, OU MESMO

GRAVisSIMA, PODEM SE PERGUNTAR

PELO SALDO DE TAL PROBLEMA. A

RESPOSTA SERIA A fORMA,AO DE UMA

MASSA DESMOTlVADA E DESCOMPRO-

MISSADA COM 0 CURSO, 0 QUE BAIXA

o NivEL CONSIDERAVELMENTE. PRO-

flSSlONAIS INCOMPETENTES, DESPRO-

VIDOS DA MINIMA lNFORMA,AO

TEORICA E PRA TlCA SAIRAO NO

MERCADO AGRADANDO OS CONCOR-

RENfEs E DESAGRADANDO SUA

INSTITUI,AO DE ENSINO.

COMO R~SOLVER 0 PROBLEMA?

PARA SIMPLIfiCAR 0 ENTENDIMENTO,

PODEMOS DIZER QUE 0 PROBLEMA E

A CONCORRENClA. JOGU~MOS, ENTAO

o PROBLEMA "NAS COSTAS" DA CON-

CORRENCIA. 0 QUE UMA AL TA

CONCORRENCIA SU&ERE. BOAS OPORTU-

NIDADES DE TRABALHO? BOA

QUALIDADE EDUCAClONAL? DISClPLINAS

EXTREMAMENTE RELACIONADOS COM

o CONTEXTO DA VIDA REAL? VALO-

RlZA,AO E A PALAVRA. A VALORlZA,AO

DE NOSSO CURSO PODE SER ALCAN'ADA

ATRAVEs DO AUMENTO DA CONCOR-

RENCIA NO VESTIBULAR. E ESSA

VALORIZA,AO PODE SER CONSEGUIDA

ATRAVEs DA INfORMA,AO fORNECIDA

PELA UNlVERSIDADE. Munos NAO SABEM

SEQUER ONDE UM PROflSSlONAL DE

ECONOMIA PODE ATUAR, QUAIS SEUS

POTENCIAIS E QUAL A IMPORTANClA

DELE NO MERCADO DE TRABALHO.

ALGUEM JA TEVE NOTiCIA SOBRE

ALGUMA COMISSAO VIAJ ANDO A

NiVEIs MICROLOCALIZACIONAIS OB-

JETlVANDO A DIVULGA,AO DO CURSO?

J A TIVERAM A CHANCE DE VER

ALGUM GRUPO DE ALUNOS COMPRO-

MISSADOS REALIZANDO PALESTRAS

QUE DIVULGUEM EM ESCOLAS A

IMPORTANCIA DO PROFISSIONAL DE

ECONOMIA PARA 0 MUNDO? CARTAZEs

MODERNOS, ATUALIZADOS E INfORMA-

TlVOS FORAM VISTOS EM EMPRESAS

PRIVADAS E PUBLICAS EXPRESSANDO A

IMPORTANCIA DO ECONOMISTA PARA

PROGRAMAS DE ESTAGIO E CONTRA-

TA,AO? EXISTEM INFORMATlVOS SOBRE

o CONTEUDO DE NOSSA'S DISClPLINAS

DIRIGIDOS A UM ,. DETERMINADO

PUBLICO ALVO? PESQUISAS PERIODICAS

SAO REALlZADAS COM INTUITO DE

CONHECER AS NECESSIDADES DO MER-

CADO DE TRABALHO, VISANDO, ASSIM

ASSIM, UMA CONSTANT~ ADEQUA,iio

DE NOSSO CURSO AO MESMO?

REUNIOES ENTRE CENTRO ACADEMICO,

DEPARTAMENTO, COORDENA,AO DO

CURSO E ALUNOS SAO REALIZADAS

NO SENTI DO DE DEFINIR METAS E

INfLUENCIAS POSITlVAS? 0 QUE

PRECISAMOs E DE COOPERA,AO.

LEMBREMOS, TAMBEM, QUE A DESMO-

TlVA,AO E UM ViRUS QU~ SE

ALASTRA CONTAMINANDO TODO 0

SISTEMA. NENHUM PROFESSOR IRA

SENTIR MOTIVA,AO AO DEPARAR-sE

COM ALUNOS QUE NAO sE COMPRO-

METEM , BEM COMO NENHUM ALUNO

sENTIRA 0 VERDADEIRO VALOR DA

VITORIA, CASO TENHA QUE ASSISTIR

AULAS COM PROFESSORES sEM IDEAlS

ACADfMlCOS.

FRAsEs COMO "ESCOLHI ESSE

CURSO POR CAUSA DA BAIXA

CONCORRENCIA", " EU QUERIA MEsMO

ERA DIREno" OU "ISSO AQUI NAO

E 0 QUE PENSEI" DEVEM SER EX-

TINTAS. A NOSSA MAIOR ARMA E 0

INTEREssE. DEVEMOS DEMONS TRA-LO

EM TUDO QUE FAZEMOS, NAO POR

HIPOCRISIA, MAS POR VONTADE REAL.

PORTANTO, VOCE, ESTUDANTE QUE

ESTA DESMOTIVADO, VOCE QUE

ESCOLHEU 0 CURSO ALEATORIAMENTE

OU vocE QUE PENSA EM DESISTIR

OU MUDAR DE CURSO, ABRA OS

OLHOS, SAIA DES SA INERCIA E

DESCUBRA QUE vocE PO DE SER UM

PROFISSIONAL CAPACLTADO NUMA DAS

AREAS DE MAIOR ASCENSAO NO

MUNDO INTEIRO. DESPEJEMOS NOSSAS

MOEDAS DENTRO DE NOSSAS CONCHAS

E USEMOS NOSSO AZUL AO MENOS

DENTRO DE NOSSOS CORA,OES •

• JAMES DEAN PAl LIMA E ALUNo DO CURSo
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EXAME NACIONAL DE CURSOS - PRovAo/2000: 0 CURSO
DE CIENCIAS ECONOMICAS DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO PIAUf - TERESINA

o Curso de Ciencias Economicas da Universidade Federal do Piaui (UFPI) - Teresina obteve conceito
A no Exame Nacional de Cursos (ENC) - Proviio/2000, evoluindo em media 12,7% em rela\(iio ao
conceito B obtido no ana de 1999.

As informa\(oes contidas no Relat6rio da Institui\(iio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP) do Ministerio da Educa\(iio (MEC) siio vastas e possibilitam vlhias amilises
avaliativas do ensino-aprendizagem do Curso de Economia, contribuindo para urn maior rigor na
identifica<;ao de nossas deficiencias, apesar de toda a complexidade que envolve a escolha de parametros
para se avaliar a qualidade de urn cursu de gradua\(iio.

Destacamos, na tabela 1, informa¢es gerais" sobre desempenho dos nossos alunos, considerando as
estatisticas das notas padronizadas dos graduandos (Media Brasil = 500 e Desvio Padriio Brasil = 100).
o numero de graduandos presentes foi de vinte dois e 100% responderam a prova no ENC/200U.

Resultado Estatisticas das Notas Padronizadas
Presentes Media Desvio Maximo

Geml
Brasil 8.303 500,0 100,0 299,0 954,1
Regiiio 1.412 486,8 88,0 299,0 865,0
Institui\(iio 22 575,8 85,2 430,8 806,8
Prova de m61tipla escolha
Brasil 8.303 500,0 '100,0 234,5 983,9
Regiiio 1.412 493,1 89,1 234,5 868,1
Institui\(iio 22 553,4 83,4 422,1 824,9
Prova Discursiva
Brasil 8.303 500,0 100,0 398,7 918,5
Regiiio 1.412 483,4 90,2 398,7 824,0
Institui\(iio 22 582,0 91,8 398,7 729,6
Fonte: Relat6rio da Institui\(iio (2000)

Cabe ressaltar que 0 percentual de nossos alu-
nos nos grupos delimitados pelos P25, P50 e P75 da
distribui\(ao de notas - Brasil foram de 0% (0-25),
9, 1% (25-50), 27,3% (50-75) e 63,6% (75-100) em
2000. Todas as estatfsticas divulgadas mostraram 0

excelente desempenho dos alunos e niio podemos
deixar que nossas deficiencias, em grande parte ja
conhecidas, obscure\(am 0 merito do conceito A e
do trabalho conjunto do corpo discente e docente
que buscam urn ensino de qualidade e comprometido
com a realidade social

Vamos comemorar e continuar trabalhando com.
responsabilidade para consolidamos esse conceito
no Proviio/2000 1 !

• JAfRA MARIA ALCOBA<;A GOMES e coordenadora do Curso
de Ciencias Economicas/UFPl, Pesquisadora do
TROPEN/UFPl e Doutora em Economia Aplicada
pela ESALQ/USP
.. Maiores informa<;ocsconsultar 0 site do inep.gov.br.
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