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sistcncia, ampliou seu publico
~ continua sendo feito com
paixao. Hoje e um espa~o
disputado por nossos docentes
e alunos que querem expor 0

seu pensamento a opiniio
publica. Sejam todos bem
vindos. Nossoespa~oe plural!

Essa pluralidade marca
positivamente 0 atual numero.
o Prof. Samuel Costa Filho, no
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Almir Bittencourt debru~a-se
sobre as disfuncionalidades
do Estado. A institui'Yio nio
conseguerepresentar 0 interesse
publico por uma serie de
mazelas e desajustes entre as
quais aponta a corrup~io e a
falta de reformas institucionais.

Na linha desenvolvimenti!
ta, 0 prof. William Bandeira
articula argumentos a favor
de um projeto de desen- 0 novo rural brasileiro_.616.13
\'olvimento para 0 Piaui,
abrindo a discusio para 0

~rande publico. 0 prof. Tiago
trabalha na sua area pref£ A economl-a e a guerra la r A
rida que e a administra~io dp -.6t1g .•
varejo.

o alunos Stefano Lopes e
Carlos Novack expressam seus E 0 al-uste :a ,a
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competente. It bom te-Ios en-
tre nos. Por tim, agradecemos
ao Prof. Alfredo Jose P. de
Oliveira, por sua contribui~io.

Asportas continuam abertas.
Ate 0 proximo numero!
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ENGANOSA EUFORIA 0
DO PRIMEIRO TRI

A divulgay30 dos dados esta-
tislicos do prirneiro trirnestrc des-
se ana trouxe de volta 0 clima de
cuforia enganosa, caracteristica
do pcriodo inicial do Plano Real e
da opyao em favor da inseryao
suhordinada na gJohalizayao.

Porcm. a onda de otirnismo que
parece relomar com a apresen-
tayao dos resultados sobre cresci-
menlo do PIB, safras agneolas
c super;!\ it do Tesouro, nao con-
scg.uc cscondcr a gravidade da
slluatyao hrasileira. nem camullar
o quadro de deleriorayii) 50elO-
eeonomica que vem se agraan-
do ultlmamenle.

A pesar da comemoratyao do
Presloenle cia Republica, tb equi-
pc econ6mica e da malOna dos
jomalistas "simpatico.," ao Uo-
vema, a reaJidade apresenla e\'l-
dcnClas de aumento Ja CrIse
sociaL Presenctamos no dla a dm.
o aumClllO da \lOlcncia e da
cnmmaliJade. taxas de dcsem-
prego nxordes. enorrncs fibs de
Jcscmprcgados que desespera-
damcnte se a!lleiram dianle de
qualquer promessa de emprego,
mesmo que lemponino e sem
qualquer garantias e direitos tra-
halhislas.

(: lato corriquetw a ruina dos
\ a Iores da sociedade. Dlversos sao
os casos dc conuptyao mal apu-
rados ou nem sequer averigua-
dos. As via gens turistlcas de
Mimstros e ate do Pwcurador
(Jeral cia Republica para a i1ha dc
"Caras" de Fernando de Noronha.
em meio a uma politlca de cor-
les indiscrimmados nas diversas
areas que engloha 0 sctor infra-
estrulura e ate 0 lado social
(mesmo fi'ente a elevada dcleno-
rayao e sucaleamenlo cia saude
publica). deixa a todos perple-
'\os e inJignados.

I~sta ocorrendo urn aurnento
na taxa de pobreza no pais,
com a renda media das pes-
soas ocupadas em queda ha dots
anos. E nao devemos esquecer
a desarticulayao e a enfraque-
cime'llo dos sindicatos
a desnacionalizayao da cadeia

Industrial exposta a poJittcas
pouco consistentes e raramente
duradouras.

No que diz respelto ao
endividamento cxterno, diferente
do ocorrtdo nos anos 60 e 70,
quando esse processo tinanclOu
a industrializatyiio suh;;tuttya de
Importw,;oes e/ou eSllmulou as
exportayoes a atual ra~e de
endiYidamento n:io aumentar
considera\"elmente it \ ul-
ncrabilidade cia cconomia hrasl-
leira Desse mod" 0 re:,ultado
des:a no\"a elapa de d.:pcndl3ncla
de financiamenlo cxlemo pura
o desen\"ol\"imento industnal lot
tal que 0 uso abu~i\o da ancora
cambial c dos luros elc\"ados
desestimulou os plOJdos olta-
dos para as exportaty<lcs, promo-
yeu urn encolhimenlo das eadetas
produti\as e aurnentou a partlcl-
patyilo da propnedade cslrangelra
no esloque de Carilal domeslIco

Os ratores aClma menciollit-
dos le\"aram a um agnl\ amento
cstrulural do tlcsequiJibno
exlemo. lJma simuIayilo do ba-
lanyo de pagamenlos clahonlda
por Prof Luciano Coulmho (I <;)99)
moslra que mesmo urn desem-
penho exporlador mUlto posltl\"O.
de 7,5% a.a nos proximos
unos, nao sera sullciente para
r.;dwir a \ulnerahilidade cxterna
Comcm acresccnlar que as hl-
p61eses da stlllulacao uttlizadas
par COUlinho nao sao pcsslmIslas
- os in\cSlilllCnlo~ estrangeiros
diretos se mantcm elC\ ados
mesmo apos 0 atual CIcIo de
pri\"atizayoes c as Importayiio
nao crescem mliito acima do PIB.

Na \"erdade, essa no\ a fase de
euforia nao dcyc cnl,;obnr 0 fato
de atualmente a OCDI' (Orga-
nizayao de Cooperayiio c De cn-
\"olvimento Economico) colocar
o BraSIl na pOSlyaO 6, em uma
c1assilicayao para os (l r '0<;

paises, de acordo com os p u
blemas de sua economia que
Vat de 1 a 7.

A lenta resposta das exporta-
yoes frente a desvalorizayao
cambial e outro fato stgnificatJ-

ESTA TISTICAS
ESTRE

vo que traz preocupayiIo adcional
no setor e:-.'temo As exportayoes
estao estagnadas desde maryo
de 1998 e 11 obtenylio do nego-
ciado superaVlt comercial de US$
I I bilhoes se revelou meta
irrealista. Este objetivo ja foi
revisto para US$ 4 bilhoes.
Aconlccc que 0 mercado, apoia-
do na \agarosa reayao das
exportatyoes, trabalha com urn
superhit de ate US$ 3 bilhOes.
Acrescente-se a esse fato. °
aurnento das Imporlayoes, como
efeito colateral da possibilidade
de "retomada do erescinlento" cia
ecol1omia.

A recessao cia economia esta
sendo menor do que as 4% iniei-
almentt: prc\"istos Segundo clados
do lEGE a eeonomia crcseeu
1,02% no primeiro tnmeslre,
gratyas a urn saIto de 17.8%
pan 0 \'alor da produyiio agrico-
la. conlra 0,9% para seryiyos
e 0, I% para a industria. Trala-
sc, pois de urn fcn6meno passa-
geiro e 0 setor agricola niio
conlinuani a puxar tanlo 0 PIB

I\conlece, que a \'enda Je
autom6veis voltou a cair 15%
em abril, mesmo dianle da re-
uUtyiio 'de impostos. As ycntlas
de "presentes tradicionats" - fOU-
pas, calyados, tccidos - na epoea
do Dia das Maes, despencou
20% em comparayao ao mcsmo
periodo de 1998, enquanto
quc mo\"cis aprcsentaram que-
cia de 30%

o a\"anyO apresenlado pcb in-
dustria e pelo comercio ficou
concentrado nas vendas de te-
lefones celulares

Toda\"ia, este segmenlo indus-
trial nao tern condiyao de irnpulsi-
onar toda a economla, ate porque
de 95% a 100% de seus compo-
nentes utilizados sao inlportados.
Fato que deve pressionar a favor
de maior defcit e/ou reduyao
de possivel superavit na balanya
comercial

Urn outro ponto que e mere-
cedar de uma melhor analise
diz respeito ao resultado das con-
tas publicas. Essa conta continua



negativa ern R$ 56,003 bilhOes
do PIB no primeiro trimestre,
ou seja, apresenta nivel mais
elevado desde a implanta~ao do
Plano Real, continuando proble-
ma grave e ainda por solucio-
nar. Ternos ainda que, 0 supefllvit
anunciado para 0 Ultimo mes
de mar~o esta artificialmente
inflado pela entrada de receitas
extraordinarias de pagamento
de impostos atrasados realiza-
dos pelos Bancos de R$ 3 bi-
lhOes, mais de R$ 2,3 bilhOes
obtidos com concessao de servi-
yOS telefOnicos, al6m de R$ 710
rnilhoes da conta-petr6leo reti-
rados da PETRO BRAS, que vai
diminuir ao longo do ana de-
vido a elevayao dos preyos
internacionais do petr6leo.

Desse modo, apesar do qua-
mo presente nao apresentar os
resultados negativos esperados,
.nao estamos de volta ao
"paraiso". A discussao at1.1al
sobre a melhora dos fimdamen-
tos da econornia brasileira e
sua solidez, depois que 0 cam-
bio foi desvalorizado e passou
a flutuar, tenta novamente nos
convencer das virtudes do
"projeto liberal de modernizayao
do pais". Entretanto, como de-
monstra Coutinho, mesmo se
surgir fundamentos para essa
nova onda de euforia, a reto-
mada do crescimento nao
encontrara sustentabilidade a
mais longo prazo.

o Brasil necessita reformas
(e imperativo neste momento),
objetivando 0 desenvolvimento.
Se faz necessario a elaboraciIo
e implementaciio de politicas
industrial, agricola, de comer-
do exterior e de tecnologia
Ormes e bem articuladas. E,
como salienta ainda Coutinho,
ha, al6m disso, 0 desafio
sumultaneo de finandar 0 au-
mento dos investimentos com
mais poupanca domestica.
Assim,.o momento atual exige
uma nova politica: a busca do
desenvolvimento e nOo 0
aprofundamento das "reformas
neoliberais" •

* Samuel Costa Filho e professor
de EconomialUFPI, Mestre em
Teona EconomicalCAEN e Doute-
rando do Instituto de Economia da
UNICAMP

BRASIL: CORRUPCAO, DEFICIT
PUBLICO E OUTRAS MAZELAS

o economista e professor
Otavio Gouveia de Bulhoes
costumava afirmar que 0 Brasil
jamais afundaria,como apregoava
os que tinham por habito uma
posturapessimista,porque0 Pais
era muito maior do que 0
buraco. Mas esta constata9ao
hoje em dia nao parece ser
tao convincente assim como
no tempo do professor Bulh6es.
E que diante da inoperancia
do governo a corrup9ao esta
se alastrando, adotanto meto-

.dos mais sofisticados e abri-
gando-se a sombra de normas
legais ultrapassadas para paises
que desejam efetivamente
ingressar na modernidade. Com
isto, cava-se um buraco que
um dia podera ter mum
tamanhomaior que 0 Brasil.

Dois fatos recentemente
noticiados pela imprensa, afora
um montao de outrps ja
bem conhecidos do publico,
tem evidenciado cada vez
mais a necessidade de uma
urgente e profunda reforma
institucional no Pais. Refire-me,
em primeiro lugar, as investiga-
900s realizadas por um diligente
procurador da Republica no
Estado do Parana sobre as
famosas contas CC-5, cujos
resultados preliminares evi-
dendiam a antiga suspeita de
que, por meio da utiliza9ao de
um instrumento criado pelo
Banco Central, a remessa de
divisas para 0 exterior atravesde
"Iaranjas' esconde na verdade
um lucrativo segmento de
atividades ilicitas envolvendo0
narcotrafico,corrup9ao e trafico
de armas, alem de outras
realizadasparcidadaosbrasileiros.

Em paises capitalistas
avan9ados, essas remessas sac
cuidadosamente monitoradas
por orgao do govemo, alem de

ser obrigat6ria a declara9ao do
envio de quantias em montante
superior a certo limite. De outro
lado, 0 sigilo bancario nao
impede a atividade de fiscali-
za9ao tributaria. Infelizmente,
este nao e 0 caso de nosso Pais.
Aqui, 0 sigilo bancario serve
como um instrumento util e
legal para acobertar a sonega-
9ao fiscal e obten9ao de
isen900s ilegitimas no envio de
divisas, acarretando graves
distor90es na distriibui9ao da
carga tributaria entre a
popula9ao. Ha uma sobrecarga
sobre os assalariados e, princi-
palmente, sobre os mais pobres.

"...0 SIGIW
BA.1\I'CARI0 SERVE COMO

11M INSTRUMEl'o'TO
(ITIL E LEGAL PARA

ACOBERTAR A
SO~ TEGAt;AO FISCAL E

OBTEN<;XO DE
I~~ES IIBGl11MAS

. O~'VIO O.t DlVISAS ••."

o outro fato diz respeito aos
desvios de recursos do fundo
de valoriza9ao do magisterio,
criado pelo governo federal
com 0 objetivo de melhorar
os miseros salarios pagos aos
professores pela grande maioria
dos municipios brasileiros. Em
tao pouco tempo de existencia,
ja ha em· rnuitos estados
comiss6es encarregadas de
averiguar desvios evidentes
de recursos do referido fundo
por parte das 0refeitu-
ras.Observa-se, por exemplo,
o quanta e comum entre os
governos municipais contrata-
rem-se empresas de servi90s
educacionals para ministrar
cursos de qualifica9ao de
professores a pre90s comple-
tamente fora da realidade
dos custos,evidenciando um



inescrupuloso processo de
superfaturamento. Os unicos
beneficiadossao, enfim,os velhos
con~ecidosda politica brasileira.

E triste percerber-se que
nao ha limites para a corrupyaO
no Pais e que a impunidade
continua a estimular um acin-
toso assalto ao patrim6nio
publico. Novas e vultosas
riquezas sac forjadas a sombra
dos privilegios e favores
governamentais. Enquanto isso,
o Brasil esta mergulhado numa
recessao sem precedentes em
sua historia. 0 deficit publico,
alimentado pela COrrUpyaO e
pela politica de juros patroci-
nada pete governo, alcanya
niveis alarmantes, nao obstante
o arrocho salarial imposto ao
funcionalismo publico, 0 qual
foi eleito pelo tucanato como
vilao preferencial dos desajustes
verificados nas contas publicas.
Os fatos narrados mostram mais
uma vez de forma inequivoca
a vigencia de uma politica
que se caracteriza por uma
inconsistencia entre 0 diagnos-
tico, 0 discurso empolado e
a ayao. As reformas insti-
tucionais,que deveriam ter side
realizadas logo apos a im-
plantayaO do real, foram
preteridas em favor do projeto
de reeleiyao do presidente da
Republica. Os efeitos dessa
decisao podem ser sentidos hoje
pela populayao que passa
por grandes dificuldades:
desemprego, falta de assistencia
a saude, educayao publica
precaria, concentrayaOde renda
agravando-se, violencia social
e, pior, uma completa falta
de perspectiva quanto ao futuro
proximo.0 atualgovemo ausenta-
se ate mesmo de atividades
que sac tipicas do Estado a
pretexto de modernizar a gestao
publica. Enquanto isso, 0 buraco
esta sendo escavado...•

• A"lmir Billencourl da Sivla e
professor de economia IUFPI, Mestre
em Teoria Econ6mica/CAEN

A ECONOMIA E
A GUERRA

o nazjsmo, a versao alema
da ideologia fascista, funda-
mentava-se econonucamente no
desenvolvimento de urn inten-
so prop:ama de reativa<;ao da
produ<;ao daque1e pais (arras a-
do pe1a 10 Guerra Mundial),
via industria armamentista.
Como 0 aumento continuo da
produ<;ao deste setor era ne-
cessario para garantir 0 plen.?
emprego na. econonua alema,
fazla-se mIster que estas
armas fossem destruidas, e,
consequentemente substituidas
por novos armamentos, as-
segurando desta forma, a
demanda da prodUl;aO belica.

Os Estados t-nidos da .-\me-
rica do pos-guerra adotaram
este modelo nazlsta de
implemento a indtlstna belica
atraves de guerras. 0 advento
da "Guerra Faa" justificava os
recursos empregados em no-
vas pesquisas tecnologicas
deste setor, bem como a
absor<;ao da sua produ<;ao
pelo setor govemamental. No
entanto, esta parceria entre 0
govemo norte-americano e
sua industria armamentista nao
parou por ai.

As guerras da Coreia e do
Vietna IIDpulsionaram os lucros
desta industria, porem com
a forte oposi<;ao popular
intema, que nao admitia ver
seus compatriotas morrendo
numa guerra distante e sem
senti do, 0 governo norte-ame-
ricano mudou a estrategia e
incrementou seu apolO as
revolu<;6es (e contra-revolu<;oes)
e as guerras nos paises do
terceiro mundo.

Com 0 fim da "Guerra Fna"
e a subsequente perda do seu
mercado cativo, 0 governo , a
industria belica norte-america-
na buscava solu<;6es r ra su-
plantar a crise que a abatia,
pois a opiniao publica norte-
americana nao apoiava mais
os gastos militares, ja que 0
"inimigo", 0 comunismo, fora
vencido.

Com 0 inicio da Guerra
do Golfo, em 1990, a parce-
ria industria belica - governo
norte-americano e novamente
fortalecida, pois .e1es volta ram
a ter urn illlIDlgO a quem
combater, no caso, Sacfdam
Hussein, antigo aliado amenca-
no na guerra contra 0 Ira
e cliente da industria arma-
mentista dos EUA .. A partir
dai, a sociedade norte-america-
na aceita passivamente que par-
te de seus tributos sejam des-
tinados para reequipar 0 apa-
re1ho miIitar do Estado.

Bill Clinton, no seu primei-
ro mandato como presidente
dos El'A, defendeu a redw;ao
dos gastos militares no. or<;a-
mento norte-amencano,
entretanto, 0 lobby da indus-
tria belica norte-americana e
assaz poderoso, e apos sua
ree1ei<;ao em 1996, 0 chefe do
executivo daque1e pais reviu
sua posi<;ao e ampliou
a parcer1<l.do or<;amento des-
tinada aos gastos militares.

Trcs dias antes da vota<;ao
do processo de impeachmente
de Bill Clinton pe1a Camara
dos Representantes, 0 presi-
dente norte-amencano orde-
nou a opera<;ao Raposa do
Deserto, onde juntamente com
a Inglaterra bombardeou 0
Iraque apesar dos protestos
da comunidade intemacional
e da propria 01 U, que nao
fora consultada.

Todavia, 0 mandatario do
Executivo norte-americano
visava com aquela opera<;ao mi-
litar, obter dividendos politi-
cos, pois 0 apoio da popula-
<;ao IOviabilizaria 0 seu
impeachment, alem de gerar
lucros para a industria belica
norte-americana (sua aliada
politica), ja gue foram utiliza-
dos mais nusseis e bombas
naque1a opera<;ao do qt}e em
toda Guerra do Golfo. E im-
portante ressaltar que no ata-
que ao Iraque, em 1990, vanos



paises, e, no ataque mais re-
cente ao Iraque, favoreceu-se
apenas as industrias belicas
norte-americana e inglesa.

A escalada da violencia
continua na agressao ao Sudao
e Meganisdo, na permanencia
dos Dombardeios na zona
de exclusao aerea iraquiana,
e cuhnina com a "nova ~erra"
na IU9,Oshiviaquando For~as
de Paz' da OTAN capitaneados
pelos EUA levam a guerra a
urn pais soberano, supostamente
para defender os albaneses de
Kosovo, ou seja, causam
o sofrimento a toda a
popuIac;:ao do pais, arvorando-
se como defensor de urna
fatia desta populac;:ao. Dizem
eles que a guerra trara a paz,
embpra 0 antonimo da guerra,
seja paz.

Mais urna vez os EUA
esvaziam a ONU desacredi-
tando-a como palco de soluc;:ao
dos problemas mundiais,
contrariando grande parte da
comunidade internacional
que defende as soluc;:oes
pacific as e diplomatic as, as
quais nao correspondem aos
interesses do capItal belico, que
parece mais ser socio do
governo norte-americano.
Alguns nu.meros da opera~ao
da OT AN na Iugosbivia
corroboram esta parceria.
Dos 400 avioes que participaram
das manobras nos Balc;:as,
260 eram americanos, sendo
que 20 deles, B-2. Eles carre~
16 mlsseis cada e sao inviSIVeiS
a maioria dos radares. 0 custo
de cada aviao B-2 e de US$
2,1 bilhoes, logo a frota destes
avioes equivale aproxima-
damente ao emprestimo que 0
FMI destinou ao Brasil para
"salvar" nossa econornia na
crise mais recente. Cada mlssel
que foi utilizado nos combates
aquele pais, custa US$ 1 milhao
cada.

Par conseguinte, percebe-se
que a guerra e urn excelente
neg6cio para a economia norte-
americana, sobietudo sua
industria beIica: Pergunt:l.-se
endo, qual sera 0 proximo
pais que as EUA atacacao?
Obviamente algum pais que
nao concorde com 0 modelo
economico neo-liberal impos-
to pelos norte-americanos aos

paises em desenvolvimento,
lStO e, paises que adotarn
a ideologla nacionalista, assim
como Iraque e Iugoslavia,
e, portanto, fecham seus
mercados para as empresas
norte-arnencanas. Ademais,
e conveniente afirmar que
nao se anseia defender
ditadores sanguinarios como
Saddam Hussein e Slobodan
Milosevic, mas, a populac;:ao
inocente destes paises.
Afinal, os pr6prios agressores
reconhecem que visavam
atingir a administrac;:aodesses
ditadores, e, embora seja muito
mais crivel e barato alcan~ar
este objetivo par meios
pacificos, atraves da criac;:ao
e fortalecimento de uma
oposic;:ao interna a estes
tiranos, eles insistiram no
ataque aereo motivados pela
maximizac;:ao dos lucros da
industria belica.

"ETRISTE
VElUFtCAR QUE A.P6s

8S ANOS EM QUE A
HUMANIDADE
OBTEVEUM
PROGRESSO

INTELEcruAL
EXTRAORDINAMO,

ENCONTRA-SE TAo
AQuEM NA SUA

BVOLU~O MORAL"

Vale ressaltar que a 2"
Guerra Mundial foi a respos-
ta obtida pelo modelo
economico nazlsta de privilegiar
o setor belico. Da mesma
forma, ao incrementar a seu
setor de armamentos conti-
nuamente, 0 presidente norte-
americano pode chegar ao
ponto de nao poder mais
retroceder, seja pela forc;:a
politica deste setor naquele pais,
ou mesmo, pelos lfiImlgos
intemacionais conquistados ao
longo do processo armamentis-
ta, tais como paises, grupos
religiosos e etnicos. 0 pengo
de urna 3" Guerra Mundial
recrudesce cada vez matS, e
deve-se em grande parte a
obsessao pela nqueza, sustenta-
da e respaldada pelo sistema
capitalista de produc;:ao.

E importante recordar que
a 1 Guerra Mundial teve
inioo apos as guerras balcani-
cas e de uma corrida arma-
mentista. Urn mes apos 0
assassinato dp arqUlduque
herdeiro da Austria-Hungria
por, urn estudante servio,
a Austria-Hungria declarou
guerra a Servia em 28 de ]ulho
de 1914 deflagrando assim
o primeiro conflito de
proporc;:oes mundiais, devido
ao sistema de alianc;:as que
propunha que, gllerra a urn
pais aliado e guerra aos aliados.
Uma alianc;:a~ra formada pela
Alemanha, Austria-Hungria
e Turquia, enquanto a outra
era formada par Servia e
Montenegro (hoje Iugoslavia),
Franc;:a,Gra-Bretanha e Russia,
dentre outros. No conflito atual
predominou a Franc;:a, Ingla-
terra, EUA e Alemanha
(que teve participac;:aoativa nas
duas grandes guerras, e ha 54
anos nao atacava outro pais)
pela Alianc;:a militar conhecida
como OTAN. Em contraparttda,
a Iugoslavia tern 0 apoio
da Russia, da China, da India
e d~ BielorUssia.

E triste verificar que apos 85
anos em que a humanidade
obteve urn progresso intelectual
extraordinario, encon tra-se
tao aquem na sua evoluc;:ao
moral. 0 verdadeiro motivo
que levou os paises para as
duas grandes guerras, a luta
Ror mercados para a venda
ae seus produtos, au ainda,
a ambic;:ao pelo poder, au
melbor dizendo, numa analise
mais geral, 0 eg~ismo, continua
sendo urn sent1mento arraIga-
do no ser hurnano.

Faz-se uti! e oportuno a
clamor da populac;:ao contra
esta escal~da de violencia
provoca4a por este insano
govemo norte-amencano que
trnagina-se 0 xerife do mundo
e Rensa que 0 platleta Terra e a
velho oeste americana, onde
ele deve atuar, assassinan-
do quem nao comungar com
seus ideais nem admitir suas
imposic;:oes, como ja a fizera
com os indios que anterior-
mente habitavam aquelas
terras..

* Carlos Miranda Novack e aluno
do Curso de Economia /UFPI
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1.Discussao sobre ° Conceito de
Projeto de Desenvolvimento

Pretende-se neste artigo tece.
algumas considerayDes sobre a for-
mUlayao de Um Projeto de Desen-
volvimento para 0 Piaui. Em geral
esse tema e discutido sem que sejam
devidamente colocadas as premissas
sobre 0 que se entende por projeto
de desenvolvimento, ou ainda, sobre
os fundamentos de desenvolvimento
induzido em oposiyao ao conceito
de desenvolvimento espontaneo.

Um projeto de desenvolvimento
sempre se refere a um projeto de
uma classe ou segmento social, 0 qual
visa alcanyar objetivos de Iongo
prazo, quanto a valorizayao pa-
trimonial (atividade economica) e/ou
ocupar espayos politicos atraves da
captura do Estado, visando a conse-
cUyao daqueles obJetivos. Esse projeto
ainda pode ser resultado de alianyas
politicas entre duas ou mais classes
ou segmentos sociais, mesmo que no
longo prazo os seus interesses sejam
antagonicos, nesse ultimo caso, 0

projeto representa uma estrategia de
mudanyas mais radicais com 0 intuito
de deslocar do poder um antagonista
comum para formar uma sociedade
qualitativamente diferente.

Porlanto, em uma sociedade convi-
vem projetos antagonicos, decorrentes
de concepyDes de mundo e de inte-
resses economicos diferenciados das
varias classes e segmentos socials
presentes. 0 projeto "hegemonico", ou
dominante, tem a primazia das politi-
cas estatais e e responsilvel pela
diniimica da economia quanto a
direyao dos gastos e investimento
publicos, ps quais sao coerentes com
os objetivos das classes e segmentos
sociais "hegemonicos". No entanto,
nao se pode descartar contradiyCies e
conflitos em relayao a pratica das
politicas publicas, pois 0 Estado, pela
necessidade de legitimayao, nao pode
ignorar reivindicayDes das classes que

SID RACOE
DE ENVOLVI

estao fora da alianya do poder, alem
do poder crescente de classes (ou
segmentos de classes) emergentes que
podem ser responsaveis por ayOes
importantes, nas quais 0 proprio
estao fora da alianya do poder, alem
do poder crescente de classes (ou
segmentos de classes) emergentes
que podem ser responsilveis por ayDes
importantes, nas quais 0 prOprio Estado
tem interesse.

Numa sociedade ainda dominada
por interesses agrarios. de corte
"pre-eapitalista", come 0 Piaui, 0 Esta-
do pode considerar com simpatia
investimentos industrials e comerciais
de grande porte, ainda que tais In-
vestimentos possam provocar, no futu-
ro e pela continuidade mudanyas
qualitativas importantes na correlayao
de foryas politicas e economicas.

Porem, ainda que esses investi-
mentos possam provocar, no medio
e longo prazo. mudanyas significativas
na estrutura economica, nao se pode
inferir que essas novas foryas possam
formular seu proprio projeto, 0 que
significa um rompimento com as foryas
dominantes. E possivel, e quase sem-
pre acontece, que as classes emer-
gentes (principalmente a classe dos
empresarios) prefiram firmar alianyas
com as classes "hegemonicas", ne-
gociando mudanyas leves na estrutu-
ra do poder e formas novas de re-
lacionamento com a sociedade, so-
bretudo no ambito politico ( a mudanya
da politica coronelista pela c1ientelista,
pode ser citada como exemplo).

Como nessas sociedades, 0 es-
payo para 0 desenvolvimento indus-
trial e pequeno, principalmente pela
limitayao do mercado consumidor,
as empresas que se instalam ou
visam ° mercado extemo ou apro-
veitam nichos de mereados compos-
tos por segmentos de baixa renaa,
que recebem salarios prioritariamente
de empregos publicos elou de as-
salariados nos varios tipos de empre-
sas existentes, ou ainda, nos setores
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autonomos de balxa qualificayao
No campo, as mudanyas nas uni-

dades produtivas latifundiarias sao
sutis. 0 patrimonio agrario continua
sendo valorizado atraves de investi-
mentos publicos de infra-estrutura
(energia, estradas, telecomunicayoes,
barragens, equipamentos socia is, etc.)
distribuidos de acordo com a forya
politica dos varios segmentos do setor
e dos interesses dos politicos em
manter sua "clientela" satisfeita, visan-
do as proximas eleiyOes. As grandes
propriedades,em sua maieria, aban-
donam 0 sistema de "coeryao"
economica pela relayao direta da
propriedade pelo sistema de forneci-
mento de areas para arren-
damento (ou parceria) e assala-
riamento temporario dos produtores
de subsistencla (e rendeiros) para
cuidar de seus animais e plantayOes,
sem que seja introduzido tecnicas
modernas e difundidas (para valer)
as relayOes de assalariamento, pode-
se falar, assim, numa certa "moder-
nizayao do antigo latifundio".

Essas considerayoes (hipoteti-
cas porque nao e fruto, ainda, de
pesquisas mais profundas) permitem
inferir que a situayao atual do Piaui
e a da vigencia de um projeto "hi-
brido", com um discurso confuso de
"rompimento com a oligarquia", mas
sem definir claramente objetivos e
ayoes planejadas mais consistentes.
Essa aparente contradiyao pede refletir
a perda de substancia do "projeto
oligarquico", mas sem se definir ainda
um novo projeto tendo a frente a
classe empresarial. Teresina e 0 "16cus"
privilegiado onde se pode observar
indicios mais nitidos de "um novo
projeto" de carater mais "burgues",
isto porque sao em Teresina onde se
instalam, preferencialmente, as princi-
pais empresas do Estado, alem de
ser sede da adminislrayao central,
sendo, ainda, responsavel por mais
de 50% do PIB estadual.



ACAo DE UM PROJETO DE
ARA 0 PIAui

2. 0 Iimiar de um novo projeto
para 0 Piaui?

Marx afirmou, certa vez, que "a
sociedade nao coloca um proble-
ma sem que se tenham criado as
bases para a sua solu~". No Piaui,
o projeto "oligarquico· vem perdendo
substilncia a medida que se intensifica
o f1uxo migratorio e aumentam os in-
vesbmentos empresariais. Com isso, as
areas urbanas ganham em importilncia
e a classe empresarial se fortalece,
pressionando 0 poder publico quanto
a realizayao de ayoes planejadas que
contemplem seus objetivos ligados ao
calculo economico capitalista.

A taxa de urbanizayAo cresce de
modo acelerado. Em 1997, essa taxa
era de 58,6%, em projeyAo ate 0

ana 2020, chega-se a um indice
superior a 78%. as investimentos pu-
blicos agrarios, geralmente apropriados
pelas elites rurais, cairam muito
na decada dos anos 90. Em
contrapartida, crescem no campo,
investimentos empresariais privados
(agroindustrias, fruticultura, graos,
etc), os quais levam a mudanyas
importantes nas relayOes de produyiio,
rumo a intensificayAo das relayoes
capitalistas.

A industria vem crescendo a taxas
medias em torno de 7,7% desde
o inicio dos anos 70, ganhando par-
ticipayAo no PIS estadual. Teresina
foi 0 principal foco de crescimento
industrial no periodo. Continua rece-
bendo importantes investimentos,
sobretudo nas areas de confecy6es,
cerAmica e agroindustrias.

sao bastante promissoras as pers-
pectivas de grandes investimentos
empresarias nas areas do agroneg6cio
(em todo 0 Estado), textiVconfecyoes
e cerAmica (prioritariamente em
Teresina), industria alimentar, metalur-
gia, movelaria e outros.

Portanto, as bases (economicas e
pollticas) de sustentayAo das for~as
tradicionais agrarias vem se deterio-

TAXAS DE CRESCIMENTO GEOMETRlCAS DOS
SETORES ECONOMICOS NO PIAU]

Discriminacao 1970/80 1980/90 1990/95 1970/951
Agriculillfll 5,7 5,6 -1,3 ·U
Industria 9,7 8.4 2.5 7,7
Scrvir;os 11,5 6,5 1,2 7A, .

rando rapidamente, a agricultura, na
primeira metade dos anos 90, obteve
crescimento negativo, Por outro lado,
os interesses empresariais se fortale-
cem de modo intenso, seja no campo,
seja nas cidades, embora de modo
desigual ao longo do territ6ric estadual.

Porem, se as condiyoes objetivas
de um "projeto moderno· estejam
amadurecendo, nAo significa que
a conscientizayao da classe empre-
sarial esteja suficientemente ama-
durecida para formar um bloco politico!
economico coeso para elaborar um
"discurso coerente, consistente e
abrangente", que possa ser a base
ideologica de sustentayAo de um novo
projeto para 0 Estado, tendo a frente
o segmento industrial e agroindustrial
e seus e aliados das areas dos
serviyos e do combrcio.

Nesta area, as dUvidas sao grandes.
as interesses agrarios tradicionais
ainda sao bastante bem representados
nas instancias do executivo e
do legislativo. Anda carece de nitidez
a forye politica dos grupos empresa-
riais emergentes, seja na representa-
yiio politica direta, seja ao nlvel de
influencia nas decisoes nas varias
instancias dos poderes constituidos.
No nivel partidario, ainda nAo se
vislumbra clara mente um partido
representante dos interesses empre-
sariais, alem disso, as alianyes entre
partidos, salvo outros juizos, ainda sao
instaveis e confusas, quando nao
apenas pontuais e ciclicas (ou
conjunturais).

No entanto, estilo surgindo lideran-
yes empresariais jovens, militantes nas
entidades de classe e engajando-se

em funyoes politicas ao nlvel de
partidos e no executivo, e conscien-
tes . da necessidade de um projeto
alternativo consistente que possibilite
o desenvolvimento economico e
social do Estado. Esses sao indicios
importantes de que estas lideranyas
comeyam a exercer InfluenCla
marcante nas decisoes politlcas
implicando em ayoes planeJadas
visando amp liar os Investlmentos
empresariais e conseqOentemente
criar condiyoes efetivas de mudan-
yas na configurayao da economia
estadual.

3. Bases Economicas de Um
Projeto Alternativo

Supondo-de que as condiyoes
objetivas e subjetivas de um novo
projeto de desenvolvimento para a
Estado do Piaui estejam em fase
de amadurecimento, neste tOPICO
toma-se a liberdade de allnhavar
alguns elementos que se consldera
relevantes do ponto de vista eco-
nomico para serem objeto de ayoes
planejadas, tendo como hOrlzonte
o tango prazo e objetivando a de-
senvolvimento economico e social
do Estado.

Fala-se em ayoe., planejadas
em oposiyao ao desenvolvimento
espontilneo, sem nenhuma conota-
yaO a discussao liberalismo versus
intervencionismo. a planejamento
e necessario em qualquer instancia
e representa um instrumento politi-
co, pois nAo deixa de ser um
Instrumento a servi~o de interesses
que enfrentam oposiyOes. par isso ele



nso e neutro, nem tampouco revolu-
cionario, com isso, descarta-se a
noyao de planejamento sob a 6tica
da simples tecnica de alocayiio 6tima
de fatores de produyao.

Portanto, 0 planejamento, na 6tica
adotada aqui, representa um instru-
mento que vai direcionar toda a ayao
governamental no sentido de possibi-
litar 0 calculo capitalista, que venha
facilitar e incentivar os investimentos
empresariais competitivos. E e neste
ponto que 0 planejamento exerce sua
funyso politica, pois as 8yOes gover-
namentais devem obedecer rigorosa-
mente a 100ica do capital, descartando
interesses meramente cartoriais ou
clientlistas. E por isso que 0 pia-
nejamento do desenvolvimento
s6 e viavel quando se tem um
projeto burgues clara mente definido
eque tenha ·capturado" 0 prOprio
Estado, em todas as suas instancias.

Sem estas condiyOes estarem pre-
sentes, as sugestoes alinhavadas a
seguir terso utilidade meramente
academica.

Para evitar divagayOes mais longas,
procura-se colocar de forma pontual
as ayees mais cruciais e centra is para
um projeto de desenvolvimento pata 0
Estado do Piaui.

a desenvolvimento do Piaui deve
ser centrado na utilizayso racional
de seus recursos basicos mais
fundamentais, os quais estao repre-
sentados pelo grande potencial
irrigavel em quase todas as suas
regioes (cerca de 900.000 hal, nas
areas de cerrados propicias para a
produyso de grsos (inclusive soja),
em suas bacias hidrograficas (e bar-
ragens) para produyso agricola e
pecuaria. Esse potencial de produyao
agropecuario deve ser trabalhado
para proplciar, principalmente, materi-
as-primas para a fermayao de gran-
des p610s agroindustriais em regiOes
estrah'lgicas do Estado, sobretudo as
polarizadas por Teresina, Parnaiba,
Picos, Floriano, Corrente/Som Jesus,
UruylJilSanta Filomena.

as grandes objetivos a serem al-
canyados podem ser os seguintes:

(1) reversso dos fatores respon-
saveis pela concentrayao da renda e
da riqueza;

(2) eliminar gradualmente a pobre-
za absoluta concentrada principalmen-
t.e nas periferias (favelas) dos centros

urbanos e na economia de subsis-
tencia das areas rurais e urbanas;
(3) formay80 gradual de um mercado
de massas ou inserir no mercado
as pessoas marginalizadas.

a alcance desses objetivos impli-
ca esforyos intensos na taxa de
crescimento do PIS estadual, inte-
grando a dimens80 economica com
a social, em que a dimensso social
significa geray80 de novas empregos,
melhorias salariais, redistribuiyso
de renda, apoio as pequenas e
medias empresas, investimentos ma-
ciyos em educay80, saude e sanea-
mento basico.

as programas prioritarios seriam
os listados a abaixo:

Esse programa visaria a apro-
veitamento dos rios, lagoas, bar-
ragens, aguas subterraneas, com
distribuiy80 equilibrada entre a irriga-
ySO pUblica e a privada, alem da ne-
cessidade de definir modelos de
produyao e de gestao adequados
e eficientes, sobretudo quanta a inser-
y80 dos pequenos produtores. as
projetos especificos poderiam contem-
plar 0 usa e racionalizayao da agua,
aproveitamento das varzeas
irrigaveis, aproveitamento das bar-
ragens existentes. Alem dos projetos
publicos integrados de dotayso de
infra-estrutura economica, crectito,
assistencia tecnica, treinamento neces-
sario, energia, comunicayoes, infor-
mayOes de mercado, armazenamento,
experimentay80 agronomica, dentre
outros;

Devera ser articulado com 0
programa de irrigay80 e, ainda,
abranger a regiso dos cerrados, so-
bretudo 0 sudoeste do Estado. Na
verdade esse programa devera fazer
parte de uma politica industrial
global, mas seu maior memo sera li-
gar a agricultura a industria, proper-
cionando a criay80 de empregos
agricolas e urbanos, bem como um
mercado segura para os produtos
agro-pecuarios. Por outro lado, esse
programa propiciara a interiorizayao
da industrializay80, tendo como con-
sequencia' uma melhor distribuiyiio do

fluxo migrat6rio, dando uma configu-
rayao bem mais equilibrada ao qua-
dro urbano estadual. Esse programa
devers ser abrangente, no sentido
de que deve ser distribuldo em vii-
rios p610s localizados nas regioes
de Parnaiba, Teresina, Picos,
Floriano, CerradoslGurgueia, princi-
palmente;

Devera apresentar tres vertentes:
(1) incentivar setores industria is ligados

a base de recursos naturais locais e
que possam ser fortalecidos atraves
de ligayoes mais efetivas com 0
6etor rural e com melhorias tec-
nol6gicas, gerenciais e financeiras.
Citam-se os seguintes ramos como
alimentar, (oleos vegetais, massas,
processamento de castanha de caju,
confeitaria e panificayao, pescado,
beneficiamento de cereais, etc),
industria textiVconfecyoes, industria
de calyados, couros e peles,
dentre outras. A ideia basic a e
trabalhar com 0 conceito de cadeias
produtivas, I sto e, trabalhar cada
setor procurando identificar elos da
cadeia, articulando-os e/ou procu-
rando 0 preenchimento de ·vscuos",
articulando a integrayso, tambem,
entre empresas de portes diferen-
ciados.
(2) A segunda vertente diz respeito
a promover a formayao de novas
industrias associadas aos p610s
agrolndustriais, tais industrias po-
dem estar associadas a produy80
de milho e soja, couros e peles e
calyados, produyao animal (frigo-
rificayao e beneficiamento de carnes),
industrializayao de frutas, etc.
(3) A terceira vertente da estrategia
seria incentivar as empresas de
pequeno porte;

A politica social deveria apresentar
tres grandes projetos:
(1) Projeto de combate a pobreza e
a miseria;
(2) Projeto de gerayao de emprego
e renda;
(3) Projeto de formayso de mso-de-
obra. Todos de dimens80 estadual e
articulados as politicas anteriores;



Sao basicamente duas ~s m~is
importantes: I

(1) PoUlica de conservayao e use ra~
cional dos recursos naturais e
prot~ao ambiental;
(2) Politica de desenvolvimento
integrado e equilibrado do espayo
estadual.

lodes as poUlicas sugeridas devem
ser tratadas ao mesmo nivel de
prioridade e rigorosamente articuladas
entre si. A forma de tratamento
dever8 priorizar estudos de viabilida-
de economica para um conjunto
de projetos em cade area prioritaria,
eslabelecendo cronogramas de exe-
cUyao, oryamentos monelarios, fon-
tes de recursos e formas de negocia-
yao.

Um pre-requisito importante para 0

desenvolvimento do Plano proposlo e
a Reforma do Estado. Essa reforma
deve abranger uma redefiniyao
patrimonial e administrativa no sentido
de alcanyar dois objetivos basicos:

(1) gerar saldos financeiros para
viabilizar os projelos a serem negocia-
dos, em que os 6rgaos financiadores
exigem contrapartida do Estado;

(2) viabilizar uma equipe tecnica
competenle e motivada para trabalhar
na elaborayao, execuyao e avaliayao
dos projetos, alem da modemizayao da
maquina administrativa para melhor
gerir os projetos.

As ideias colocadas representam
apenas uma pequena contribuiyao ao
debate sobre a formulayao de um pro-
jeto de desenvolvimento para 0 Piaui,
no proximo mil€mio, tema que a Uni-
versidade Federal esta propondo para
discussao durante 0 presente ano.

Nao se tem a pretensao de achar
que asreferidas ideias sejam as
(micas validas e verdadeiras sobre
a realidade estadual, mas, objetiva-se
fomentar uma discussao ampla e
abrangente sobre um tema de alta
relevancia para 0 futuro do Estado do
Piaui -

* Wiliam Jorge Bandeira e Doutor
em Economia pela Unicamp e
professor de Economia/UFPI

EOAJUSTE

No dia 30-06-94, 0 Brasil
dava urn novo passo impor-
tante na ,Sua historia. Nesta
data foi concebido 0 Plano
Real atrav6s da Medida Pro-
visoria nO542, de 30-06-94,
Dou de 30-06-94, que "Dis-
poe sobre 0 Plano Real, 0
Sistema Monetario Nacional
e os criterios para a conver-
sao das obrigaroes para
oReal, e dtt 0!1trasproviden-
eias." E que f01 reeditado com
a Medida Provisoria nO785,
de30-06-94,Dou de 23-12-94.o Plano Real trouxe uma
s6rie de implica~oes para a
economia brasileira.Passamos
por fases de estabilidad.e
economica, infla~ao zero, eqUl-
dade da nossa moeda com
o dolar, euforia de urn novo
Brasil e agora... Estamos de
volta com a inflayao e 0
desemp~ego atormenta nossa
econOlllla.

o fator apontado pelos eco-
nomistas e autoridades na area
economica, para a atual si-
tua~ao que 0 Brasil vem pas-
sando, a despeito do sucesso
que vinha tendo 0 ,Plano .Real,
e 0 ajuste fiscal. E unanune a
afrrma~ao de que a faIta de
urn ajuste fiscal foi a cau~a
da bancarrota da economla
nacional e os especialistas
dizem que, quanta antes seja
aplicado urn ajuste s6rio no
pais, tanto mais rapido sera a
recupera~a.o da situa~ao pela
qual 0 Brasil passa hoje.o Brasil progrediu muito
desde a criayao do Plano Real.
Segundo a revista in&lesa
The Economist, "No iniclO de
1994, para os es~angeiros. 0
Brasil era uma plada. HOJe,
quaisquer que sejam suas fa-
Ihas ou problemas, 0 malOr
pais da regiao 6 tratado com
o respeito que merece". Porem
para continuar a ser respeitado
a myel mundial os politicos
que estao a frente das decisOes,

no Brasil possuem urna missao
vital e urgente para a nayao:
equilibrar as contas publicas.

A questao do equilibrio das
contas publicas 6 urn proble-
ma que ja existe ha d6cadas
e ate hoje vem sendo adiado.
Com a implanta~ao do Plano
Real 0 governo continuou
vivendo al6m de suas pos-
sibilidades, financiando os
desequilibrios internos com os
recursos vindo do exterior, ate
que a fonte secou. De acordo
com 0 economista Eduardo
Gianetti, "Em vez de enfren-
tarmos nossos problemas, pre-
ferimos ganhar tempo absor-
vendo a poupanya externa para
dar sobrevida a urn arranjo
que, todos nos sabiamos, na~
iria durar para sempre. F01
urna poupan~a imprudente,
que serviu para financiar 0
deficit do governo. Desperdi-
~amos a oportunidade que 0
resto do mundo estaYa nos
dando para inyestir na pro-
du~ao e crescer."'

o Govemo implantou um
pacote com 51 medidas para
cortar gastos e aumentar
receitas, mas foi urn pacote
sem sucesso. Todos querem a
estabilidade, no entanto, 0
govemo fica adiando as medi-
das que necessitam screm
tomadas. Ningu6m gosta de
recessao. Mas, se esse for 0
pre~o a pagar por urn sanea-
mento verdadeiro das contas,
o pais tent, mais a frente, to-
das as condiyoes de retomar
o crescimento em bases soli-
das. A conta sera tanto mais
aIta quanta mais tempo demo-
rar para que 0 ajuste seja feito.

Segundo os principais espe-
cialistas da area economic a 0
problema vital para 0 Brasil 6
a questao do ajuste fiscal. Cabe
a nossa equipe econonllca e



governantes, principalmente
o Presidente da Republica,
realizar urn ajuste fiscal serio
para que as contas do governo
se equilibrem.

Desta maneira sera reduzi-
da a dependencia do pais com
rclacao a poupanca externa,
ao mesmo tempo que, 0 go-
verno deixara de sufocar a
iniciativa privada, utilizando
parte de sua poupanca. 0 que
reduzira a taxa de juros
e promovera 'urn aurnento dos
investimentos levantando a
economia como urn todo.

Ressalta-se tambem que 0
ajuste fiscal devera olbar para
onde devera ser destinado as
prioridades governamentais. E
de fundamental importancia,
para 0 crescimento do Brasil a
longo prazo, que setores como
a saude e a educayao sejam
priorizados.

A atual equipe ccon6mica,
liderada peto presidente do
Banco Central, Arminio Fraga,
possui urn curriculo de respei-
to. S6 espera-se que os co-
nhecimentos e habilidades se-
jam usados para recuperar 0
crescimento da economia na-
cional, pois segundo a mai-
oria dos espccialistas da area
econ6mica, este e 0 ultimo
cartucho do Brasil, por isso 0
"tira" tern que ser certeiro.
A situaC30 do Brasil hoje ja
apresenta alguns sinais de re-
cuperacao, como por excm-
plo, a queda da cotacao do
d6lar e a paulatina recupera-
Cao da confianca a mvel mun-
dial. 0 Brasil esta passando,
mais wna vez, por urna situa-
cao dificil, mas a luz no fim
do tunel esta aparecendo.
Resta torcer para que dessa
vez, fmalmente, 0 Brasil con-
siga acertar as passos para
a caminhada do crescimento
a longo prazo •

STEFANO A1MEIDA LOPES e aluno do
Curso de EconomialUFPI

o Aprendizado como Base
na Cria~ao de Valor para

o Cliente
As empresas voltadas para os

clientes para alcan<;aremvanta-
gem competitiva nessa nova
Era de Conscientiza<;ao do
Consumidor deve, urgentemen-
te, mudar de estrategia. Como
explica Berry (1999, p.59), "a
competic;ao com base no pre<;o
e urna daquelas velhas estrategi-
as que alguns varejistas ainda
cultivam e que apontam para 0

caminho da decadencia". Os
varejistas estavam certos que
para conquistar a clientela se
baseavam em oferecer mais
opc;oes, malOr conveniencia,
mais qualidadc e especialmcnte
pre<;osmais baixos. Daqui para
frente os varejistas, continua
explicando Berry, deveriio se
adequar ao modelo de cria<;ao
de valor para seus clientes, "0
que implica maximizar benef:;-
cios valiosos minimizando os
custos e adotar algum diferenci-
al em rela<;aoaos concorrentes,
diferencial esse que esteja em
muta<;aopara nao ser imitado".
SO assim eles conseguido con-
quistar a preferencia e lealdade
dos consumidores.

A cria<;aode beneficios que
agregam valor it satisfa<;ao do
cliente, nao se traduz simples-
mente em pre<;os mais baixo
e, sim a todas as recompensas
que de recebe em troca do
esfor<;o representado pelo ate
da compra.Na opiniao de Berry
(1999,p.59), " entre essesbenefi-
cios estao a qualidade da
mercadoria, aten<;aodos funci-
onarios, ambiente e a comodi-
dade". Estes atributos que com-
poem 0 valor e determinantepara
encantar 0 clienteno processo de

realizac;aode compra, como for-
ma de entretenirnento.

A outra questao importante
que deve ser considerada para
analise de cenario, sao os custos
monetarios e os nao monetari-
os. Os primeiros representam
o prec;o intrinseco dos produ-
tos, os nao monetarios, aqueles
que desencantam e afugentam
o c1iente, sao representados
pe10s funcionacios que nao
sabem explicar as caracteristicas
dos produtos , ac;aodos caixas
demorada, falta de estaciona-
mento e disposi<;ao pouco
eficiente ou atraente das merca-
dorias. Os custos nao moneta-
rios desagrega valor it satisfa<;ao
do consumidor, fazendo este
a buscar na concorrencia algo
que satisfa<;a seus desejos.
As empresas que nao elimina-
rem esses custos nao monetarios
estado no. futuro amargando
urna soma de derrotas.
As empresas que insistirem
com essas atitudes - nao climi-
narem os custos nao monerari-
os, deixam bem claro, que nao
estao aprendendo com as
informa<;oes dos c1ientes,
portanto nao conseguirao
desenvolver um aprendizado
que possa construir uma nova
concepC;ao de atendimento
ao consumidor que agregue
valor a sua satisfac;ao. Tom
Peter citado Rapfel (1999), da
um exemplo de empresa que
nao se preocupa com um
bom atendimento ao cliente e
nem tao pouco quer aprender
com ele. Conta 0 Prof. Peter
que foi inaugurado urn restau-
rante petto de sua residencia.



,: • ; .~~,c__:. ,~. • , • • .. • • •

.~ - . /~'T ~ , . .'

'./' ...~. .. .~ .
. ,. .

Ele e familia foram e gostaram.
Como 0 cliente se sente bem
quando e bem tratado, Peter
vohou em outra oportunidade
com alguns amigos. Durante a
refeis:ao foi percebido que urn
dos pratos nao estava muito
born. Esta informac;:ao foi leva-
da ao gerente/ do no no que
ele retrucou: "pelos menos ja
sabem 0 que nao pedir da
proxima vez". Neste casa, nunca
aconteceni uma proxima vez.
Esse comportamento gerencial
demonstrou que nao havia ne-
nhuma preocupac;:ao de apren-
der com a informac;:ao do clien-
te.

o aprendizado que ocorre na
rela"ao empresa-cliente eo fator
determinante para se mon-
tar urn modelo de beneficios
- cria<;ao de valor, e este e
o atrib~to chave para se CO.lS-

truir a lealdade do cliente.
Somentc as empresas que con-
segucm agrcgar valor a satisfa-
<;aodo clicnte, num processo de
aprendizado continutl, se mante-
ra posicionada na mente dc sua
clientela. _Testa perspectiva,
comen ta Reggio ci tado po r
Herry ( 1999, p.74 ), " e difieil
copiar varcjistas como nos por-
quc somos coneeito em cons-
tante movimento". Esta atitude
e 0 que Berry define como dife-
rencial. As empresas que cami-
nham nestas caracteristicas
jamais seeao imitadas pela con-
correncia, pois estaeao apren-
dendo 0 tempo todo com a
orientac;:ao dos consumidores 0

que Ihes garante ter presenc;:a
em seus desejos e expeetativas.

As empresas que aprendem
e transformam este aprendiza-
do em processo de erias:ao de
valor para 0 cliente, na opiniao
de Berry (1999, p. 60-64), preci-
sa oferecer urn conjunto de
beneficios que podem se agru-
pados em quatro categorias:

1. Variedade de mercadorias
de primeira linha
o nascimento das 'category
killers': que se caraeterizam por
ter em estoque todas as merca-

donas disponiveis no mercado
na categoria em que atuam.
Estas categorias provocaram
fones mudanc;:as nas empresas
do ramo varejista. A possibili-
dade do cliente comprar tudo
que de quer em urn Unico
lugar, isto se traduz em agrega-
s:ao de valor 'a sua satisfac;:ao.

Esta atitude das empresas em
reunir todos os bens e servis:os
de urna so eategoria tern urn
forte impacto sobre a concor-
rencia. As novas altemativas
criadas pelas 'category killers'
aumentaram em muito as ex-
pectativas dos consurnidores ao
realtzarem compras como urn
ato de entretenimento. A criac;:ao
de valor provocada pelas
empresas que adotaram estas
categorias, mostra 0 quanto seu
quadro gerencial e assim como
todos da organizac;:ao estao,
ao tempo todo ap rendendo
com as informac;:6es fomecidas
pela clientela. Empresa que ou-
vem seus consumidores e trans-
formam estas informac;:6es em
aprendizado conseguem entrar
nas cxpectativas potcnciais de
seus dientes. Essa conduta, por
parte da organiza9aO,. agrega
valor nao so do ponto de vista
da compra e sim por ter
realizado a compra em urn
ambicnte de muita sinergia.

Berry (1999), explica que
quando 0 varejista estiver of ere-
cendo tambem os bens e ser-
\·ic;:os que complementam a
linha principal, tera, assim eria-
do urn soluc;:ao total para 0

cliente. Como por exemplo,
explica 0 autor que a Home
Deport vende materials para
construir urn terrac;:o, 0 'know-
how' necessario para cnfrentar'
a obra, as plantas e os fcrtilinn-
tes para transformar parte dele
em urn belo jardim.

2. Pre~o justo
A formac;:ao do pre<;o deve
contribuir para conquistar de
forma con stante a lealdade do
cliente. Por exemplo, produtos
que foram vendidos a urn de-
terminado prec;:o de etiqueta e

de repente a loja faz uma pro-
moc;:ao a urn prec;:o perto de
seu 'mark-up', os consurnido-
res se sentidio lesados modifi-
cando sua lealdade com rela-
s:ao a esta loja. Atualmente, a
estrategia de formac;:ao de pre-
c;:o- como a citada acima, pode
ate contribuir para 0 cliente
buscar outro concorrente. Mas
se esta estrategia estiver combi-
nada com outros beneficios que
agregue valor ao cliente, prova-
velmente, essa atitude levara a
empresa a tomar 0 consumidor
mais leal no ato de compra.

·"0 CUENTE E UM
SER FORMADOR

DE OPINIAO.
OS VAREGISTASQUE
NAo ACREDITARAM

OU NAo
ACREDITAM,

TIVERAM OS
PRIMEIROS, GRANDES

DERROTAS E, OS
SEGUNDOS

- OS QUE AINDA NAo
ACREDITAM, ESTAo
RUMANDO PARA 0

ABISMO".

I~ste comportamento emprcsa-
rial- rcfere-sc a todos que com-
poem a empresa, demonstra
que 0 aprendizado que ocorre
nessa rela<;ao tern importancia
primeira na cria-cao de valor
para a clientcla. 0 consumidor,
nesta Era. de Conscient!za<;ao,
busea i10 ato de compra nao
so sair 'ganhando' e sim ter
realIndo urn ato Je ,ntretelll-
mento.

3. Respeito pelo cliente e por
seu tempo
:-'[uitas lojas, COI11suas IIlstala-
<;6es de ultima gera<;ao cstao
pcrdendo c1ientes, isto porqllc
nao estao respeitando 0 CO!1Sll-
miJor nem tao pOUCO 0 sell
precioso tempo. Entre as quel-



xas mais comuns com relas:ao a
essas duas atitudes de desagrado
como narra Berry (1999, p.63),
identifica-se urn "atendimento
do tipo 'piloto automatico', urn
resultado indesejavel dos treina-
mentos estereotipados, que inclui
sorriso fixo, dialogo sem in-
terdmbio verdadeiro e movi-
mento robotizado". Isto de-
monstra uma falta de
envolvimento do pessoal da
linha de frente com os clientes.
Este comportamento da
linha de frente consegue desa-
gregar valor ao consumidor
e encaminha-Io a buscar em
outro con corrente 0 que nao
foi encontrado nesse. Urn
exemplo caracteri'stico dessa
situas:ao e 0 pessoal da linha
de frente em avioes e super-
mercados: eles dao born dia,
boa tarde ou boa noite e agra-
decem de forma tao fria
que nos leva a crer que e urn
comportamento pressionado
por 'chibata'. Curnprimentam
as pessoas sem olha-las. Isto
e uma atitude de desrespeito
ao consurnidor. Dificilmente
essa empresa, se nao mudar essa
conduta, conseguira ter presens:a
no mercado por muito tempo,
principalmente nessa Era deno-
minada de Conscientizas:ao do
Consumidor.

N esse cenario, 0 funcionano
esta pouco ligan do ou se
preocupando em dar respostas
claras aos clientes, provo-
cando uma serie de mal estar.
Os consumidores que pas-
saram por esse vexame difi-
cilmente retomam ou recomen-
dam esse estabelecimento. 0
cliente e urn ser formador
de opiniao. Os varejistas que
nao acreditaram ou nao acredi-
tam, tiveram os primeiros,
grandes derrotas e, os segundos
- os que ainda nao acreditam,
estao rumando para 0 abismo.

Os varejistas que tem respei-
to pelos clientes e tern visao
de futuro serao as empresas
que terao espas:o no mercado
de futuro. Muitas organiza-
s:oes para assegurarem a leal-
dade dos clientes estao tratan-

do-os como convidados, aten-
dendo no estilo sala de visita
com direito a entretenimento.
Isto acontece em virtude da
capacidade dos funcionarios/
gerentes entenderem 0 verda-
deiro conceito de aprendizado
compartilhado a partir dos
desejos e vontades dos consu-
midores. 0 aprendizado que
nao segue uma doutrina - no
caso da empresa varejista, de
oferecer urn born atendimento
ao diente, nao alcans:arao pre-
sens:a na lembrans:a dos consu-
midores. Por isso, 0 aprendiza-
do s6 traz resultado positivo
quando esta vinculado com a
missao e visao da empresa. Caso
contrario, ele sera 0 combustive!
de derrota para as organizas:oes
qualquer que seja 0 seu ramo.

4. Diversao
Depois de realizado suas ne-

cessidades de compras, os
consumidores esperam receber
tambem urn pouco de diversao
em troca dos gastos efetuados
em suas compras.

~~ATUALMENTE
OS VAREJISTAS

BEM SUCEDIDOS
SAO OBRlGADOS A

ESTAR SEMPRE
INOVANDOO

AMBIENTE DE
COMPRA PARA

GARANfIR
ALGUMA

NOVIDADE PARA
OS .CLIENTES ..."

Como argumenta Berry
(1999, p.64), "na mlwu"
que 0 mundo do lazer
e 0 varejo continuem interli-
gados, os varejistas sem atrati-
vos terminario no esqueci-
mento", como esta acemtecen-

do com muitos varejistas que
ainda pensam que os consu-
midores sac obrigados a
comprar por uma relal1ao
simplesmente de necessidade.

Atualmente, os varejistas
bem sucedidos sac obrigados
a estar sempre inovando 0
ambiente de compra para ga-
rantir alguma novidade para
os clientes para que eles fas:am
desse ate de compra algo
memorllvel. Os varejistas
com essa atitude demons tram
que 0 aprendizado - ouvir os
consumidores em seus desejos
e vontades, e a ferramenta
essencial na construl1ao do
modelo de crial1ao de valor
para 0 cliente, obtendo assim
mais permanencia na lembran-
s:ada sua clientela.

o diferencial a que Berry
(1999) se refere e que as em-
presas varejistas devem assumir
uma conduta que "tenham
urn comportamento nao
convencional, que desafie
as premissas consagradas, como
a de que boa qualidade e
sinonimo de pres:os altos".
Como exeITIplo, ele cita uma
empresa que tern urn diferen-
cial: ela oferece assistencia tcc-
nica gratuita durante toda a vida
util das bicicletas que vende.

Empresas que nao conse-
guem, atraves do aprendizado,
criar valor a satisfas:ao do
consumidor, devem passar
por urn processo de rees-
truturas:ao para identificar
as anomalias que estejam im-
perando 0 surgimento de urn
novo processo que !he garanta
desenvolver urn aprendizado
compartilhado e urn sinergia
que fortales:a a auto-estima
de seus funcionarios para que
possam senti rem felizes no
trabalho que executam •

* Tiago Cardoso Rosa e professor
de economia/UFPI, Doutorando
em Ciencias Empresariais pela
Universidade del Museo Social
Atgentino.



o NOVO RURAL· BRASILEIRO

Para identificarmos a evolu-
yao do empregorural no Brasil
nos anos noventa. e necessario
analisar a populayao economica-
mente ativa (PEA) ocupada,
por setor de atividade e situa-
yao do domicilio. A PEA agrico-
la entre os anos de 1992-1995
obteve taxas de crescimento
negativas, enquanto que a nao-
agricola atestou taxas de cres-
cimento significativas, especial-
mente a residente no meio
rural, que passou de 20,8 %
para 22,8 % no mesmo perio-
do. Portanto, aumenta a quanti-
dade de pessoas ocupadas no .
meio rural que desenvolvem
atividades nao-agricolas (taxa de
crescimento de 1,5 % a.a.) en-
quanta que diminui, como urn
todo, a quantidade de pessoas que
se ocupavam da agricultura.

Outra forma, embora indlfeta,
de se avaliar 0 emprego agricola
e por meio da comparayao entre
area cultivada e demanda por
forya de trabalho das principais
culturas agricolas na decada de
noventa. constata-sc que as
culturas agricolas, cruciais
para 0 desenvolvimento da agri-
cultura, estao eada vez mais
gerando menos emprego por
unidade de area, isto, por sua
vez , desencadeia urn problema
de reinsercao devido, em geral,
a baixa mobilidade da mao-
de-obra agricola.

No Brasil (das trinta culturas
analisadas pela pesquisa da
Fundayao Seade), apenas seis
culturas tern sido responsaveis
por mais de 70 % do total
demandado de forya de trabalho,
ou seJa, a procura por emprego
se coneentra esscncialmente
nas seguintes culturas: milho
(entre 18-20 % de demanda por
forya de trabalho); cafe (11-15 %);
cana-de-ayucar (12-15 %);
mandioca (11-14 %), feijao(6-8 %)
e arroz (6-8%).

Ressalta-se ainda que, ate a me-
tade dos anos noventa, muitas cul-
turas que diminuiram a area 00-

lhida sao absorvedoras de mao-
de-obra (cacau, algodao e cafe),
enquanto que as cultu- ras que
aumentaram suas areas de
plantio sao pouoo intensivas na
utilizar;ao da mao-cle-obra (mi-
lho, soja e outros graos, que
respondem por quase a metade
da demanda agricola por forya
de trabalho).

Na decada de noventa, a
perda de dinamismo para gerar
mais empregos no campo, herda-
da da decada de oitenta, alia-se,
entre outros, a quatro futores
principais. Dois seguindo a ten-
dencia delineada pela decada de
oitenta (queda dos preyos agri-
colas e aprofundamento
tecnol6gico) e dais novos ele-
mentos espcci- fieos dos anos
noventa (a po-litica de desmonte
do aparelho estatal agricola e a
abertura comercial.. que
desestimulou a produr;ao inter-
na). A constituiyao de 1988 umli-
cou os dircitos trabalhistas
rurals aos urbanos. no cntanto.
o allmcnto da parcena. do tra-
balho ternporario, do trabalho
por conta propria, do auto-
consumo c do trabalho nao re-
munerado sao caracteristicas
indicativas de que a flcxibilizayao.
somadas aos elementos acima,
agrava ainda mais as ja pre-
carias condiyoes de trabalho e
de gerayao de emprego.

Segundo a professora Angela
Kageyama do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, evolui lima
tendencia ja desenhada na dcca-
da de oitenta que e 0 aumento
do sllbemprego agricola (cnten-
dido aqui como a pessoa ocu-
pada que recebe menos de urn
salario minimo e nao preenche
a jornada legal em termns
de horas trabalhada) na pri-
meira metade dos anos noventa

(0 subemprego na agricultura
brasileira atinge 6.7 milhOes de
pessoas em 1995, ou 35,3 %
das pessoas ocupadas em
atividades agrioolas, no Nordeste
essa percentagem sobe para
40,6%). Outra conclusao que
corrobora com 0 aumento do
emprego temporario na agricul-
tura, e a pcrcentagcm de empre-
gados agrieolas sem carteira
de trabalho assinada pelo
empregador em relayao ao total
de empregados, 72.2%.

() creseimento de outras
atividadcs nao-agricolas no mcio
rural tern como parametro estes
fatores que acabamos de enun-
ciar, em conjunto os referidos
fatores reduzem a renda do setor
exclusivamente agricola e obriga
pessoas, antes ocupadas com a
produyao familiar (tarefas agri-
colas em geral nao remunera-
das), a procurarem atividades
fora do estabelecimento familiar.
em geral atividades dissoewdas
da produyao direta do campo.
[sta procura eco no cresci-
men to de novas ativldadcs ru-
wis nao-agricolas como hI/cr.
moradw. pn:servar;ao do mCIn
ambiente etc. que geram cm-
prego e renda. dinaml/andn
inclusive alguns mumciplOs
Embora ainda seja muito im-
portante a agricultura familiar
no Nordeste. a· tendcncia
do rural brasilciro c a incor-
pora~an destas nnvas ativldades
qllC nat) podem, de manelra
alg.uma. serem despn:/adas
pclas pohticas publicas

Nt) Brasil, a qued1 cia PFA
agricola C 0 aumento ua PEA
nao-agncola (n()s anos noventa)
e urn muicativo importantc
de que nO\'as ativldadcs tem
surgido no ruraL c consc-
quentemente, novas oportum-
dades de emprego e rcnda.
e J possibilidade, apesar da
haixa mobilidaae aa mao-uc-



obra, de combinar renda agri-
cola comoutras fontes de renda,
fundamentais para a retenyao do
homem no meio rural. Isto, por
sua vez, nao significaria uma
ameaya ou tendencia ao desa-
parecimento das unidades
produtivas, e sim uma diversifi-
cayao das fontes de renda via mer-
cado de trabalho, .ia que a agricul-
turn, em muitos casos, nem deman-
da todo 0 tempo de trabalho dis-
ponivel das familias rurais e nem -
gcra renda suficiente para se atin-
gir pelo menos a linha de pobreza
(urn salario minimo), para as pes-
soas ocupadas em tempo
integral. Os principais ramos de
atividades nao-agricolas ocupa-
das pela populayao residente na
zon!i rural em 1995 SaDdescri-
tos· a seguir: do total da popula-
yao rural nao-agricola (3,9 %
milhOes de pessoas), urn milhao
e cern mil estlIo ocupadas com
a prestayao de serviyos, outras
quinhcntos e quatorze estao no
serviyos sociais, e outras quinhen-
tos e vinte e oito mil estao no
comercio de mercadorias, enfim
o ramo de serviyos ocupa mais
da metade das pessoas residen-
tes em domicilios rurais e que
cxercem atividades nao-agricolas.
As tabulayoes do Instituto de
Economia da Unicamp (Projeto
Rurbano), nos revelam ainda

os seguintes dados: a populayao
rural ocupada em atividades
nao-agricolas concentra-se mais
em setores que exigem baixa
qualificayao, como 0 serviyo
domestico (620 mil pessoas da
PEA nao-agricola residentes
nas areas rurais) e 0 comercio
ambulante (121 mil pessoas da
PEA nao-agricola residentes nas
areas rurais), que cresceram
entre 1992-95 a taxas de 6,8 e
8,2 %a.a. , respectivamente.

A constatayao do crescimento
das atividades nao-agricolas
no meio rural e a criayao
cada vez menor de empregos
no campo, revela problemas
de inseryao da mao-de-obra
rural em setores que exigem
pouca ou nenhurna qualifica-
yao, como empregado domesti-
co, faxineiro, balconista,
atendente, pedreiro, motorista,
diarista e vendedor ambulante,
ou seja, ocupayoes de dificil-
mente conscientiza em tomo de
urna maior cidadania e organi-
zayao. A baixa mobilidade da
forya de trabalho somente seria
suplantada via forma9ao profis-
sional atraves de urn processo
de educayao gera!. E ai que
entram as politicas publicas de
gerayao de emprego e de renda,
treinando e qualificando a
mao-cle-obra. As politicas pu-
blicas direcionadas pela Uniao,
a nivel macroeconomico, de-
vem estar acopladas cOm ou-
tros agentes sociais como os
estados, municipios, empresas,
sindicatos, universidades e ou-
tras instituiyoes, e necessaria-
mente deve continuar rnantendo
vinculos coletivos de solidarie-
dade social como 0 seguro
desemprego, programa de ren-
da minima e aposentadorias,
incorporando as novas caracte-
risticas do novo rural brasilei-
ro, agora, nao mais essencial-
mentc agricola •

o Conselho Federal de Eco-
nomia e 0 Conselho Regional de
Economia-22 aRegiao-PI, promo-
verno nos dias 5, 6 e 7 de Julho de
1999, em Teresina-PI, 0 XVI En-
contro de Entidades de Economistas
do Nordeste com 0 tema 0
Nordeste no Brasil do Novo
Milenio. Serao apresentados para
debates, os seguintes temas:
-Crise Cambial: Ameacas e
oportunidades
Expositores:
Paulo Nogueira Batista Junior e
Pedro Parente (Instituto de
Economia / UFRJ)
-Reforma Agraria - Economia -
Desenvolvimento no Nordeste
Brasileiro
Expositor: Marcos Lins (Incra-
Brasilia)
-Reforma do Estado: Urn novo
modelo de Gestao (Caso do
Maranhao)
Expositor:Luciano Fernandes
Moreira (Gerente de Estado daAdm.
e Modemizayao do MA)
-0 Economista no seculo XXI -
Formacao e Mercado
Expositores:
Ronaldo Rangel (UFRJ), Ricardo
Eleoterio(Unifor), Armando Avena
(UFBA)
-Crisedos anos 90 na AmericaLatina
e no Brasil
Expositores:WilsonCano(Unicamp),
Antonio Correia de Lacerda.
(presidente do CONFECON)
- Arbitragem - Lei 9.307 - Novo
campo de trabalho
Expositor: Otavio Costa Neto
(CORECON-CE)
-A legislacao e as Entidades dos
Economistas
Expositores:Antonio Carlos da Silva
Barreto (COFECON), Socorro Lira
(UFPII ANGE), , Edson Roffe Borges
(FENECON), Luis Antonio
Elias(COFECON), Cesar Augusto
Martins Costa e Tomaz de Aquino
Matos.
-0 Nordeste na nova diniimica
regional brasileira
Expositores: Tania Bacelar
(CONFECONIUFPE) e Ewerton
Chaves Correia (Superintendente
BNH-CE).

"Embora ainda
seja muito

import ante a
pgrieultura familiar

110 Nordeste, a tendencia
dt, rural brasileiro
e a ineorporafQO

destas novas
aJividades que nilo
podem, de 1IUlneua

a/gllma, serem
desprezadas pelas

politicas publieas. " * Alfredo Jose P. de Oliveira e
professor de economia da
Universidade Federal do Ceara,
Doutorando do Instituto de
Economia da Unicamp
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HOTlelAS

o professor Ricardo Allagio
Ribeiro, Chefe do Depar-
tamento de Economia/UFPI,
recebeu titulo de Mestre em
Ciencia PoHtica pela Unicamp.
Defendeu tese em maio/99
onde abordou 0 tema:
Engenharia Militar de
Construc;:ao no Brasil' Uma
abordagem institucional.
Parabens, professor Ricardo !

o professor do Departa-
mento de Economia/UFPI,
Antonio Carlos de Andrade,
Doutor em Hist6na Econ6mi-
ca pela USP/SP, participou
do IV Encontro Nacional de
Economia Politica. 0 evento
foi realizado em Porto Alegre
no periodo de 01 a 04/06/99.
Foram organizadas 36 mesas
que apresentaram ao todo,
99 textos com temas es-
tudados pela Ciencla Eco-
n6mica. Citamos alguns:
-Smith e Keynes sobre a
relevanciada noc;:aode trabalho
comandado de Adriana Morei-
ra Amado(UnB);
-Os micro-fundamentos do
consumo: de Keynes ate
aversao moderna da teoria da
renda permanente de Flavia
Dias Rangel (UFF);
-Progresso tecnico, desen-
volvimento e dependencia na
abordagem de Celso Furtado -
Renata D'arbo (UNESP);
-Currency Board - nova tabua
de salvac;:ao da economia
brasileira? - Patricia Helena
F. Cunha(PUC/SP):
-Considerac;:oes sobre a
evoluc;:ao da divida publica
brasileira nas ultimas tres
decadas - Orlando Rosar
(UFMA);
-Deficit fiscal no Brasil, uma
analise do seu comportamento
no periodo p6s-real - Helder F.
de Mendonc;:a(UFRJ/UFF);

-Formac;:aoda teoria de Ricardo
sobre valor - LufsA.M. Macedo
(CEDEPLARlUFMG);
-Concentrac;:ao mundial da
produc;:ao de ciencia e
tecnologia - Eduardo Scotti
Debaco(CAEN/UFC).

Mais informac;:oessobre os
temas restantes, procurar a
Sociedade Brasileira de
Economia Polftica, cuja sede
atual encontra-se no Depar-
tamento de Economia da
Pontiffcia Universidade Cat6-
IIca de Sao Paulo.

o Nucleo de Pesquisas
Econ6micas-NPE do Centro
Academico de Economial UFPI,
realizou no periodo de 04
a 18/06/99, levantamento
do perfil e diagn6stico eco-
n6mico da industria textil
de Teresina. 0 objetivo do
levantamento e atualizar 0

cadastro do setor textil
teresinense e com ISSO,
conhecer suas necessidades
e potencialldades.

o NPE pretende ainda
desenvolver parcerias com
estas industrias para e1aborar
projetos e/ou prestar consul-
torias a prey os abaixo do
que sac praticados no
mercado. Alem de melhor
qualificar 0 estudante do cur-
so de economia da UFPI,
o NPE espera contribuir pa-
ra 0 desenvolvimento das
industrias texteis de Teresina.

Supervisionado pelo pro-
fessor/UFPI William Jorge
Bandeira, Doutor em Econo-
mia pela Unicamp, 0 NPE e
coordenado pelo aluno do
curso de economia, Domingos
Pereira da Silva Junior.

o nucleo conta ainda com
o apoio irrestrito do Depar-
tamento de Economia/UFPI.

(.
INFORMES

• A irzflarao do teresillen-
se e medida pelo indice de
Preros ao Consumidor-Tere-
s;'w. Esle indice Ii calculado
e divulgado sistemalieamenle
pela Fundariio CEPRO que
realiza a pesquisa lIum COII-
jUlllO de familias residentes
1I11 zOlla urbana da cidade
que pOSSUi'm rellda compr(~-
endida 110 ill1ervalo de 0.5 a
10 saJarios minimos. A referi-
da pesquisa cOllslatou qlle n
Grupo ..llimelltllri'io aJem de
apreseJltar 1/1/1</rt'duriio de
preros 11<1ordem de -1.3911/0.
lni 0 delermillallte Jill fonl/a-
riio do IPC-TIfE para 0 mf!.~
de maio. 99 que apresentoll 11m
resultado .fina/ de (1.16%..

.10 cOIlIr<irio do Grl/po
.l/imenlariio. m demais grl/-
pos apreselllaram alta 110.'
preros. Ohsen'oll-se qlle I/I<I/S
Willi vez 0 Gr/lpo I(-sll/llr;O Ii-
dt!ro/l 0 rankillg da.~ alIas
ellt/'e os grllpos componellle ••
da eSlr/l/llra do lPC-THE.
!?o/lpas para mil/heres e .ioia.~
loram os principais respon-
s(lv<!ispe/o alll/lenlo do cilado
grllpo com crescimf!lIlo de
2.03% (ler lahela p(ig. 16).

rFollle:F/I/ldariio CEPRO).

.0 c/lslo da C•.sla 8(lsica.
ig/la/mel1le ca/clliado e divul-
gada pe/a F/llldar(IO CEPRo.
para 0 mes d<.'lIIai!j do correl/ft!
allo joi d.: R~ 80.-19. registran-
do llllUl ,//leda em re/ariio ao
mes alliaior de 2,00% . As <[ue-
das l'er{fieadas nos pre~'os do
leijiio (-/0.05%1, arumr cris-
la/ (-7,29). arroz (- ?,08%),
carllt! hovilla (-2.70%). oleo
l'<'gela/ (-2,0-1%). foram
detenl1illallles para a redu(,iio
110 C/lSlo .filla/ da Cesla BasicII
(/ ,'r /ahela pllg. 16;.

(rOl1le:F/llldl/Plt) CHP!?()/



Pcriodo Acurnulado
Indices

--
NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAl Noano 12 rneses

~~(FGV) -0.18 0.98 1,15 4,44 1,98 0,03 -034 738 789
~..:..I?I (FGV) -0.19 0.09 0.64 1.41 0,95 0,52 0.08 3,66 3,20

iGP-M (FGV) -0.32 0,45 0,84 3.61 2.83 0,71 -0,29 7.89 8,09
, JNPC (!-BGE) 0.18 0,42 0,65 1,29 1,28 0,47 0,05 3.79 3,19
IPCA.(IBGE) -0.12 O.D 0.70 1,05 1.10 0,56 0,30 3,76 3.14

IPOUP;~(I) - - 1.0189 1,3339 1,6672 1,1122 1,0790 7,23 1455
IPC-SP (FIPE) -O,·U -0.12 10,50 1,41 0,56 0,47 -0.37 2.59 -0,24i ,Pc-RIO (FGV) . '-0.24 0.30 0.65 1.21 1.I0 0.58 0,38 3,98 3.77

I JP~rHE(CEPRO) . 0.53 0.81 1.85 2,64 OAI 0,64 0.16 5.81 8.45
i CIiSlU CCSIa I3;\sica
i Tcn:~illa -R$ (2) - - In.33 85.74 82.84 l\2.13 SOA9

FOI\TE GAlETA MERCANTIL (I) CREDITO NO 10DIA DO MES SEGUINTE. (2) INDICE CALCULADO
PFl 1\ FUNDA<.,'.A.O CEPRO-SEPLAN PARA A CIOADE DE TERESINA

CEST A BAslCA - COMPOSI<;Ao. QUANTIDADE E VALOR
MAIO/99

,-----
VAFUA<;AOPERCENTUAL

PRODUTOS QUANTIDADE VALOR(R$) NaMes 12 Meses
A~ucar Cristal 3.00 Kg 1,43 -7,29 -18.29
Arroz 3.60 Kg 3,13 -2,08 13.82
Banana 7.50 Kg 15.06 -1,10 -0,26
Cafe em pO 0.30 Kg 1.77 -0.64 -8.29
Carne bovina 4.50 Kg 17.37 -2,70 10.57
Farinha de mandioca 3,00 Kg 2.72 0,00 3,03
Feiiao 4.50 Kg 6,95 - -10.05 9,28
Leite pasteurizado 6,00 Lt 4,80 0,00 0.00
Margarina 0,75 Kg 2,59 0.19 17,19
Oleo Vegetal 0.90 Lt 1,46 -2.04 0,00
Pao 6.00 Kg 12.00 0,00 0,00
Tomate 12,00 Kg 11,21 0,10 -51,76
TOTAL 89.49 -2,00 -10.52

iPC-TERESINA. PESO NA ESTRUTURA E VARIA('Ao PERCENTUAL
MAIO!')') EXPEDIENTE:

1t\'FOR.>&: ECONOMICO
ANO 3 - N"06 - lUNHO DE 1999
EDITADO PELO DEP'T" DE CIENCIAS ECON6f..1iC.\S
DA lJNIVERSIDADE FEDERAL 00 PIAUl
COORDENAyAO ECONOMISTA ENOISA VERAS
DEPT" DE CLENCIAS ECONOMIC AS - UFPI
PRO.TETO GRAFICO. PROFA ELMIRA SIMEAO
DEPT' DE COMUNICA<;AO SOCIAL •UFPl
EDITORA<;'AOGRAFICA ENOISA VERAS
TJRAGEM 2000 EXEMPLARES
IMP!<ESSAO: GRAFWA,UFPI
DfS ,1(iJ\ ';AOGRACUITA
ENDERE(,:O PARA CORRESPONDENCIA
DEPARTAMENTO DE C1ENClAS ECONOMICAS
CENTRO DE CJENCIAS HUMANAS E LETRAS
C"A"iPUS ININGA- TERESINA-PIAU!
esp: M049·550 • FONE. (086)215·5500 R 341
FAX (086)215-5697

GRUPOS lES:IRi~TURA I ~'Jo 1'.lCs . No i\na 12 Meses

nta«,io __ .__ ~ __ :.U~ .+..l0 3.69

l<;:io --, __ 11.25 1.0'+ 7.50 1.+.1i~
s de RcsldcnCla 5..l5 1.(,0 7.23 !~42--------

5,X7,irio X.lli 2,(1l 15.56
. e COllluniea<;:io 11.(,9 0.70 ?X7 ~.72
e C\lid. Pessoais ~t«;l) 1.9.+ lUl2 12.12
os Pessoais ± ItUl 1.02 '+.'+Ii lI.68
L 100.00 0.16 5.81 8A5--- .

!Alill!C
Ilabil'
~\~I~o
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Transp
Sallde
Sere;<;
TOTA


