
Para
onde va
mos? Para
onde nos le-
yam? Aos poucos
a consciencia do ci-
dadao brasileiro esta des-
pertando para uma real ida-
de: a de que 0 resgate de uma VI

da digna para a maioria da po-
pulayao, condenada a fome e a
miseria, geradores por sua vez,
de uma violencia sem preceden-
tes na historia do nosso paiS,
nao acontecera enquanto so es-
perarmos por ayoes govern a-
mentais. Ayoes que respondem
apenas a uma politica imposta
pelo capital internacional e que
nao respondem aos anseios e as
necessidades prementes do povo
sofrido. Ayoes de carater eleito-
ral que servem apenas a momen-
tos e a candidatos. No Nordeste,
todos sabemos a situayao em que
se encontra a SUDENE. No li-
miar do Seculo XXI, 0 sertao ain-
da se alimenta de lagartos e
mucuras ... Que nos unamos na
construyao de urn modelo de de-
senvolvimentoecon6mico solidano
que provoque 0 fortalecimento
da nossa economia, na criayao
de empresas de todos os tama-
nhos, na gerayao de empregos, no
oferecimento dos serviyos es-
senciais que permitam ao brasi-
leiro usufruir das possibilidades
de educayao, saude, moradia e
alimentayao. No primeiro artigo
deste numero, 0 prof. Samuel C.
Filho interroga: Desistimos de
construir 0 pais e esperamos
que alguma coisa ou alguem 0
construa - 0 mercado, empresas
privadas com e sem competen-
cia, as pr6ximas gerar;oes, ou
quem? Qual sera a nossa respos-
ta? 0 prof. Almir Bittencourt
esc!arece como a prod utivida de
do trabalho torna-se urn fator
preponderante para a analise do
desenvolvimento econ6mico de
urn pais. 0 prof. Francisco Hei-
tor L. da Rocha debruya-se so-
bre questoes internacionais dis-
correndo a cerca de Kosovo e
as relayoes entre 0 Brasil e
Argentina e 0 prof. Tiago Rosa
apresenta 0 papel relevante que
tern 0 conhecimento e 0 apren-
dizado organizacional para em-
presas. 0 aluno Stefano escreve
sobre a visao keynesiana. Boa lei-
tura e ate 0 proximo numeral!
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A ECONOMIA BRASILEIRA NOS AN
NEOLIBERAL E DESEN

o novo cenario internacio-
nal dos anos 90 - Globaliza((ao,
Reestrutura((ao Produtiva, Su-
premacia Liberal, Plano Real,
etc. - impregnou a sociedade
brasileira e provocou uma in-
ser((ao subordinada da nossa
economia no contexto intemacio-
nal. Acredita-se na difusao e
beneficios do progresso tecnico
decorrentes do mercado global e
da nova ordem intemacional
em forrna((ao. Por esse motivo,
a participa((ao ativa do Estado
nas atividades economicas nao e
mais exigida. Nos ultimos anos
assiste-se a uma politica de pri-
vatiza((ao, desregulamenta((ao
e abertura comercial. 0 desen-
volvimento nacional e/ou regio-
nal ficou subordinado apenas
as leis de mercado e/ou a
pequenas a((oes dos govemos
estaduais e municipais, tipo
"Guerra Fiscal".

Apos mais ou menos quatro
decadas de atua((ao deliberada
do Estado na promo((ao do
desenvolvimento, encontramos 0
Estado privatizado e deses-
truturado. Dessa forma, uma
"divindade suprema" chamada
mercado pas sou a gerir os
destinos de nossa sociedade.
A esperan((a e certeza dos
neoliberais e de que suas leis
de mercado sejam solu((ao para
os nossos atuais problemas
economicos e sociais, e 0 ins-
trumento que nos levara para 0
denominado "primeiro mundo".

A busca do desenvolvimento
pela via liberal esta apoiada
nos economistas da Escola do
Laissez-faire, que pretendem abo-
Iir 0 problema moral demons-
trando que a busca do auto-
interesse por cada individuo
resultara em beneficio de todos.
Acontece que mercado livre e
sem interferencia do Estado
jamais promoveu tal empreitada,
nao existinto comprova((ao na
historia das na((oes capitalistas
desenvolvidas da atualidade.

Alem do mais, os beneficios
da globaliza((ao com a integra((ao

regional e m.uncFal. necessitam
ser melhor qll,alificadas. Os pai-
ses desenvolvidos san quem
determinam 0 rHmo da com-
peti((ao intemacioanl. Esses pai-
ses trabalham na fronteira
tecnologica, possuindo capaci-
dade para criar inova((oes que
reduzem custos e introduzem
novos produtos. Por esses
motivos, a forma((ao de grandes
blocos Ira beneficiar as princi-
pais na((oes (Estados Unidos da
Amercia na America Latina,
Alemanha na Europa e Japao no
Oriente) com a forma((ao desse
novo modelo de desenvolvimento.

E ilusao acreditar na difusao
do desenvolvimento como prega
o neoliberalismo. Devemos
esperar a perda da autonomia
de politicas economicas e social
quando 0 Brasil passar a fazer
parte de urn grande bloco. E, 0
efei to nefasto das enormes
desiguldades sociais e regio-
nais do pais, certamente podera
criar serios obstaculos a uni-
dade nacional. 0 exemplo da
politica do tipo da "Guerra Fis-
cal" parece caminhar nessa linha.

Por essa via, 0 que realmente
esta ocorrendo nos dias atuais
e que talvez pela primeira vez
na historia da republica,
fecharemos uma decada com
queda absoluta do PIB em
rela((ao a anterior. Na "Deca-
da Perdida", entre 1981 e 1989,
a economia brasileira cresceu a
uma taxa media anual de 2,7%.
No periodo de 1990 a 1999,
a taxa media anual de
crescimento sera menor.

A atitude liberal do govemo
brasileiro e 0 erro das elites
nacional deixaram OrIaOa na((ao.
A "politica brasileira de
reform a do Estado e ato de
desistencia. Desistimos de
construir 0 pais" (Sayad, 1999).
Desistimos de construir 0 pais
e esperamos que alguma coisa
ou alguem 0 construa - 0
mercado, empresas privadas
com e sem competencia,
as proximas gera((oes, ou quem?

Discordando da via liberal
para 0 nosso desenvolvimento,
o presente artigo salienta a
importancia e necessidade
de urn "projeto de desen-
volvimento" para nosso pais e
a regiao Nordeste. A ideia e
a((ao deliberada visando 0 desen-
volvimento do Brasil e da
regiao em particular, necessita
ser resgatada. Os problemas
economicos e as questaes
sociais saD por demais graves
para que deixemos 0 receituario
liberal encontrar a solu((ao ade-
quada para a na((ao.

A "globaliza((ao" nao impede
a implanta((ao de urn projeto
nacional de desenvolvimen-
to altemativo. A viabilidade de
urn projeto que tente solucionar
os problemas estruturais, os
desequilibrios regionais, as
sequelas economicas e a de-
teriora((ao do quadro social
brasileiro e eminentemente
politica. Enquanto perrnanecer-
mos assentado em urn modelo
que depende do apoio do capital
externo, na imita((ao do pa-
drao de vida e de consumo
dos bens de paises adiantados,
nos manteremos rruma via de
exclusao social e regional.

TaJvez, durante muito tem-
po 0 desejo de transforrna((ao
social ha de continuar esbar-
rando em obstaculos quase
intransponiveis. Presenciamos
os meios de comunica((ao de
massa e jomalistas cada vez
mais doceis e uma informa-
((ao cada vez mais mediocre.
A imprensa como empresa
capitalista tern objetivado somente
o lucro, se distanciando cada
vez mais do seu papel social.

Atualmente se faz neces-
sario aJerta para a gravidade
do problema social da na((ao.
Desse modo, "a tarefa da
gerar;:aoatualmente em revolta
e reafirmar a autoridade
da moralidade sobre a
tecnologia; a missao dos
cientistas sociais e auxilia-la
aver quao necessaria e dificil



OS 90 · GLOBALIZACAo, 0 PROJETO
VOLVIMENTO NACIONAL

essa tarefa vai ser"(JoanRobison).
Sem esquecer das dificuldades
atualmente existentes para
elaborar;:ao de uma politica
de desenvolvimento, acres-
centamos que e interessan-
te e necessario a mudanr;:a ur-
gente no enfoque que 0 govemo
do Brasil tern da realidade
nacional e regjonal. Principal-
mente a maneira como sempre
desqualificou as criticas a sua
atuar;:ao e a arrogancia com
que trata quem discorda da
sua linha liberal. Diante da
gravidade desse erro, devemos
partir para construr;:ao de urn
novo modelo de desen-
volvimento. Neste projeto se
faz necessario tentar eliminar a
miseria e pobreza urbana e
rural, realizar politicas sociais e
recuperar 0 Estado.

Diferente do que afirmam
os ideologos da globalizar;:ao,
a crise que assola a civiliza-
r;:ao capitalista industrial no
momenta atual e de natureza
extremamente instavel. Vivendo
tanto das quedas como de
expans6es, nao con segue
assegurar 0 pleno emprego
da forr;:a de trabalho e nem
a utiliz<,ir;:aode toda capacidade
produtiva. Flutua ao longo
do tempo e provoca desequili-
brios.O Estado ao procurar solu-
cionar esses problemas do
capitalismo com a questao da
divida publica sancionando a
riqueza prodl1tiva e financeira,
transforma a meta do orr;:amento
equilibrado, hoje em dia, uma
mera obra de ficr;:ao ern con-
sequencia dos enormes custos
financeiros.

As evidencias historicas
trabalham em favor .de uma
politica de desenvolvimento
nacional e regional, indepen-
dente e altemativa ao processo
liberal de abertura comercial
e integrar;:ao produtiva passiva.
Apos mais de uma decada de
politica de ajuste e rees-
truturar;:ao, ja se permitem algu-
mas evidencias, como 0 sucesso

menor dos paises que aplicaram
politicas ultraliberais de ajuste
e desregulamentar;:ao. Alem
do que, a descrenr;:a no modelo
de desenvolvimento em vigor,
segundo a qual, somente uma
parcela minoritaria da huma-
nidade pode alcanr;:ar a homoge-
neidade social ao nivel da
abundancia, torna necessario
a busca de uma nova concepr;:ao
de desenvolvimento.

Desistimos
de construir 0 pais e

esperamos que alguma
coisa ou alguem 0

construa - 0 mercado,
empresas privadas com e

sem competencia, as
pr6ximas gerat;oes,

ou quem?

Diferente dos liberais, para
quem nao se deve intervir na
economia em virtude do risco
de reduzir sua eficiencia, somos
favoraveis ao ponto de vista
de que a politica economica deve
e tern de servir para possibilitar
o bem-estar dos individuos.
o homem, diferente dos' animais
que aceita o· meio e as estruturas
do jeito que est~ sao (somente
adaptando-se a eTa),modifica, cria
e inova as estruturas.

Todavia, ~ absolutamente
inacreditavel a ignorancia que
parcel a significativa de segmeiJ.-
tos pertencentes a chamada elite
demonstra da historia e da
realidade brasileira. Problemas
como o· elevado desemprego,
violencia, margjnalidade, pobreza
moral e material das massas, 0
desequilibrio da riqueza, 0 usa
irracional de recursos nao
renovaveis nas diferentes regi6es
do pais, sao problemas premen-
tes que aguardam solur;:ao.

A saida e 0 desenvolvimento
nacional. Porem, uma politica
diferente da anteriormente
implementada. Observamos que
apos toda a fase de crescimento
acelerado e modificar;:6es por que
passou 0 nosso pais, nos encontra-

mos diante de urn quadro que
revela: a opulencia de uma mino-
ria aliado a urn processo de
crescente favelizar;:ao, persistente
falta de moradia e emprego,
ausencia de saneamento basi co
na maioria das cidades, preca-
riedade da assistencia medica e
da educar;:ao, crescimento brutal
da marginalidade e da violencia
urbana, etc.

Revela-se facilmente que
a copia db estilo de vida e
das politicas economicas e
culturais, manteve 0 quadro
de "apartheid social" proprio de
nossa realidade. Urn dos trar;:os
caracterfsticos do desenvolvi-
mento da sociedade brasileira e
manter intacto ou talvez agra-
var a exclusao social. 0 motivo
que possibilitou aos brasileiros
conviverem com essas gritan-
tes injustir;:associais foi 0 inten-
so dinamismo economico no
passado recente. Com isso,
somente uma estrategia de de-
senvolvimento apoiada em ar;:ao
deliberada do Estado tern
condir;:6es de modificar esse
mecanismo perverso que faz
parte integrante de uma so-
ciedade capitalista periferica.
Perante esta sociedade, a atua-
r;:ao livre dos mecanismos de
mercado Ira provocar a re-
produr;:ao e tendencia de
agravamento dessa situar;:ao.

Estimativas divulgadas re-
centemente pelo presidente
do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica) Sergio
Bresserman, demonstram que
se 0 pais crescer a uma taxa
de 4,5% a.a. (valor acorda-
do pelo govemo brasileiro com
o FMI), diante da atual taxa
de crescimento da popular;:ao
em tome de 1,4% a.a., 0 Brasil
levara ainda 30 anos para atin-
gir a renda per capita encon-
trada nos paises mais pobres
da Europa (Portugal e Espanha).
Caso 0 pais repetir a trajetoria
dos ultimos 20 anos, em que
a renda per capita do pais
so cresceu 0,5% ao ano, 0 pais
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s6 dobran't a renda per capita
em 140 anos.

Tem-se claro que 0 de-
senvolvimento com trans-
formar;oes economica, social,
politica e consequente crescimen-
to do padrao de vida da popu-
lar;ao nao ocorreu no nosso pais.
Este ficou restrito em deter-
minadas regioes e para certos
grupos da popular;ao, confirman-
do 0 que afirmava Celso Furtado
a respeito da c6pia do estilo
de vida criado pelo capitalismo
industrial que sempre sera
privilegio de uma minoria.

A critica conservadora para
com os partidarios e defensores
da justir;a social, segundo a qual
os paises devem preocupar-se
com 0 crescimento e' 0 de-
senvolvimento, ou seja com
a criar;ao de riquezas e nao com
sua distribuir;ao, pois essa
repartir;ao, no final das contas,
representa "distribuir a miseria",
nao e verdadeira. A muito tempo
Richard Tawney liquidou essa
especie de argumento ao dizer
que nao se busca a iguldade
dividindo em fragmentos as
grandes rendas, mas assegu-
rando que uma proporr;ao
crescente da riqueza que
elas presentemente absorvem
seja dedicada a prop6sitos de
beneficio coletivo.

Pe10 exposto, e nosso dever
buscar nosso e novos camiill1OS:'
Finalizo, fazendo minhas
as palavras de Conceir;ao
Tavares (1999): "Pela primeira
vez na histOria do capitalis-
mo brasileiro, 0 pais se
encontra num impasse,
sem trajetoria de cres-
cimento de longo prazo
previsivel, nem "para fora"
nem ''Rara dentro", com-
pativelS com 0 tamanho do
"en cilh amen to " financeiro
em que nos meteu a nossa
tecnocracia governante - uma
elite cosmopolita "ape-
quenada" movida por seus
mesquinhos interesses e
vaidades e contaminada por
uma arrogiincia e irrespon-
sabilidade politica sem
precedentes na historia do
pais" •

* Samuel Costa Filho e professor
de Economia IUFPI, Doutorando do
Instituto de Economia da UNICAMP.

PRODUTIVIDADE DO TRAB

As primeiras contribuir;oes
mencionadas pela literatura
sobre a formularrao de estimati-
va e analise da produtividade
remontam ao final do seculo
dezenove (I) . Esses estudos con-
sistiam em tentativas ocasionais
e nao sistematicas de estimar
~ produtividade segundo a rela-
r;ao produto por hora de traba-
lho. A preocupar;ao central des-
ses trabalhos pioneiros relaciona-
va-se as causas e efeitos da que-
da ria atividade industrial. Men-
ciona-se ja nessa epoca as re-
percussoes da tecnologia' sobre
o desemprego temporario da for-
r;a de trabalho. Por outro, da-se
urn destaque, tambem, aos efei-
tos permanentes e aos benefici-
os proporcionados pelas maqui-
nas incorporadas a atividade
industrial (2). Posteriormente, por
volta dos anos 20, foram rea-
lizadas varias estimativas da pro-
dutividade do trabalho para as
industrias americanas,

Na decada de 30, sob a
influencia da Grande Depressao,
observa-se a intensificar;ao na
produr;ao de estimativas e anali-
ses da produtividade. Diversos
estudos foram empreendidos
para diferentes ramos industrias
americanos e, tambem, embora
ocasionalmente, para 0 conjun-
to de sua economia. Nessa fase,
ja se observa a consolidarrao do
conceito de produtividade do
trabalho, segundo a abordagem
da produtividade parcial.

A partir da primeira confe-
rencia sobre produtividade, rea-
lizada no ana de 1946, em
Washington, comer;a entao a
surgir urn esforr;o de sistema-
tizar;ao que passa a tomar forma
de uma teoria da produtivida-
de. A preocuparrao central ema-
nada da citada conferencia vol-
tava-se para os aspectos da re-
levancia da produtividade para
o crescimento e 0 desenvolvi-
mento economico. Enfatizava-se,
enta~, que 0 crescimento da pro- .
dutividade constituia a forma
pela qual os paises poderiam
emergir dos niveis de pobreza
vigentes para uma posir;ao reIa-

tivamente mais confortavel sob
o ponto de vista material. Atra-
yes da melhoria da produtivida-
de poder-se-ia manter ao lon-
go do tempo 0 continuo cresci-
mento do produto per capita,
mesmo que a incorporar;ao de
quantidades adicionais dos fa-
tores de produr;ao as atividades
produtivas oCOrresse num ritmo
mais lento que 0 crescimento
da produr;ao.

Desde entao, outros as-
pectos relacionados ao estudo
da produtividade tern sido objeto
da atenr;ao das diferentes eco-
nomias em todo 0 mundo.
Merece destaque dentre eles:
a redur;ao da taxa media de
crescimento da produtividade
a partir da metade dos anos
60, associado a acelerar;ao da
inflar;ao e a uma diminuir;ao
no ritmo de crescimento dos
salarios e da renda per capita,
alem da constatar;ao de que
ocorria perda de competitivi-
dade intemacional dos produtos
de alguns paises desenvol-
vidos, notadamente dos Estados
Unidos.

o longo periodo de desen-
volvimento economico, tendo
iniciado ap6s a Segunda Guerra
Mundial e perdurado ate mea-
dos da decada de 70, estimulou
decisivamente 0 interesse nos
conceitos, medir;ao e analise
da produtividade. Em re1ar;ao a
este ultimo aspecto, 0 objeto
dos estudos nao se limitava
apenas aos fatores causais e
quanta aos seus determinantes,
mas abrangia tambem as inter-
pretar;oes de suas flutuar;oes,
tanto ciclicas quanta seculares,
custos e prer;os nas economias
desenvolvidas.

Sobre 0 cdnceito de produti-
vidade total dos fatores (PTF),
a primeira tentativa empirica de
sua medir;ao e atribuida a Jan
Timberg, tendo ocorrido em 1942,
num artigo em que foram fei-
tas estimativas para quatros pa-
ises relativarnente a urn perio-
do de quarenta e quatro anos.



ALHO E CRESCIMENTO ECONOMCO

Esse trabalho, contudo, teve pou-
ca repercussa03 Posteriormen-
te, em 1951, na conferencia
Income and Wealth, realizada em
1958, Kendrick apresentou uma
formalizac;:ao mais elaborada
da PTF que foi utilizada por
ele, logo depois, nas estimativas
das tendencias das produtivida-
des parciais e totais para 0 setor
privado da economia americana.

A utilizac;:ao explicita da es-
trutura de uma func;:aode pro-
duc;:ao na obtenc;:ao de estima-
tivas da PTF foi implementada
por Robert Solow num famoso
artigo publicado em 1957(Solow,
1957). Usando uma func;:ao de
produc;:aoCobb-Douglas (~l, Solow
contribuiu definitivamente
para 0 "estabelecimento da PTF
como urn conceito operacional ".
Neste artigo 0 autor constata a
ocorrencia de significativo resi-
duo medido pelas diferenc;:as
entre as taxas de crescimento
do produto real e as taxas pon-
deradas de crescimento dos fa-
tores de produc;:aocapital e tra-
balho, ambos mensurados de
acordo com padroes conven-
cionados.

o residuo identificado nas es-
timativas feitas por Solow cons-
tituiu, a partir de entao, uma
fonte vigorosa de pesquisa ten-
do como fulcro a tentativa
de identificar os fatores que
explicariam as alterac;:oes na
PTF. Esses fatores, por sua vez,
ao explicarem as mudanc;:as na
PTF possibilitariam uma redu-
c;:aodo residuo e contribuiriam
para urn maior conhecimento
sobre as fontes do crescimento
econornico.

A partir das diversas contri-
buic;:oes originais, a medic;:ao
e analise da produtividade tern
evoluido com 0 crescimento
da disponibilidade de informa-
c;:oesproporcionado pelo aprimo-
ramento dos sistemas de contas
nacionais, bem como em
decorrencia do desenvolvi-
mento das tecnicas econometri-
cas de estimac;:ao.Por outro lado,
devido a sua importiincia na
explicac;:ao da eficiencia dos sis

temas produtivos, seu uso tern
sido. direcionado para a compa-
rac;:ao tanto do desempenho
economico quanto para 0 estudo
da evoluc;:aodas mais diferentes
economias, tendo em vista suas
evidentes implicac;:6es sobre 0
bem-estar econ6mico gera!.

Uma das preocupac;:oescarac-
teristicas do estudo da produti-
vidade refere-se a verificac;:aoda
posic;:aoocupada por urn sistema
produtivo relativamente a outros,
em dado momenta do tempo, e,
tambem, a investigac;:aodas cau-
sas determinantes de tal desem-
penho. Recentemente, tem-se
utilizado a produtividade cada
vez com maior interesse para
analisar no decorrer do tempo 0
desempenho de conjuntos cons-
tituidos de varios sistemas pro-
dutivos, a fim de se deterrnina-
rem suas trajet6rias evolutivas.
Com isso, busca-se investigar
as condic;:oes e os fatores de-
terminantes da ampliac;:aoou re-
duc;:ao das disparidades nos pa-
droes de vida entre paises, bem
como as velocidades com que
esses fatos ocorrem. De modo
geral, procura-se avaliar 0 de-
sempenho de cada pais em ter-
mos de sua produtividade relati-
vamente aos desempenhos ob-
servados para os paises situa-
dos na fronteira tecnol6gica. Tra-
ta-se de estudos relacionados
a hip6tese da convergencia.

Por fim, devemos destacar a
concordancia dos pesquisadores
em relac;:ao aos fatores qye in-
fluenciam a produtividade. A pro-
p6sito, Simonsen (5) faz uma sin-
tese da importancia hist6rica de
varios elementos, mencionado,
inicialmente, 0 ja bastante antigo
reconhecimento da relevancia do
crescimento da produtividade
para 0 desenvolvimento econo-
mico e ensina que ate duas de-
cadas atras a discussao sobre
os fatores determinantes da pro-
dutividade orientavam-se para
quatro aspectos basicos: estoque
de capital fisico por trabalhador
( relac;:aocapital-trabalho), conhe-
cimento tecnico, grau de adestra-

mento da mao-de-obra e econo-
mias de escala. Mais recente-
mente, urn conjunto de outros
fatores tern sido relacionados
por sua contribuic;:aona determi-
nac;:aoda produtividade: funcio-
namento do sistema de prec;:os;
estabilidade da moeda; estabili-
dade das regras economicas; ni-
vel da educac;:ao geral e moral
da populac;:ao;sistema tributario;
funcionamento do mercado de ca-
pitais; capacidade de competi-
c;:ao internacional e cultura da
empre,a. Assim, a compreensao
exata da relevancia desses as-
pectos permite-nos en tender
melhor a natureza dos processos
de convergencia dos produtos
per capita entre paises.

(I) J.W.KENDRICK, Understanding
Productivity·- An Introduction to the
Dinamics of Productivity Change, p.20,
identifica como a primeira estimativa
da produtividade aquela realizada
pelo Bureau of Labor in the Interior
Departament, na metade dos anos de
1880, medida em termos do produto
por hora.
(2) Sobre esse assunto, v'ejam-se me-
Ihores detalhes em J.W .KEN DRICK, op.
cit, p.20.
(3) Refiro-me ao artigo Jan Tinbergen,
intitulado Zur Theorie der
langfhstigen Wirtschaftsentwicklung,
Weltwirtschaftliches Archiv, Band 55,
n. I, p. 511-549, 1942, apud Jonh W.
KENDRICK e Beatrice VACCARA,
New Developments in Productivity
Measurement and Analisys, p. 3.
(4) 0 conceito de funryao de produryao
como uma relaryao entre os fatores
capital e trabalho e 0 produto resuI-
tante desta combinaryao foi desenvolvi-
do por Paul Douglas e Charles Cobb
no ano de 1920. Esta funryaode produ-
ryao era representada por uma expres-
sao simples e que tomou 'possivel a
estimaryao dos parametros que a carac-
terizavam. Trata-se da conhecida fun-
ryao Cobb-Douglas. Para mais detalhes,
veja-se N.Gregory MANKIW,
Macroeconomia, p. 36-38.
(5) Simonsen, M.H. A produtividadeeo
qu;: !:npcrt~, R,e;;i:;tc; Exc;;nc, Suo P~u
10, abril 1997, p. 13-14, Ed. Especial

*Almir Bittencourt da Silva e
Q.rofesso[ de Economia do
DECON/UFP!.}1estre em Teoria
Economical C~N.



ASPECTOS RElEVANTES· DA GUERRA DE KOSOVO

Entre 0 final de mar<;oe 0 ml-

cio de junho pr6ximo passado, a
Provincia de Kosovo, parte inte-
grante da Republica da lugos-
lavia, localizada na Europa Cen-
tral, foi palco de um conflito ar-
mado envolvendo 0 Governo Fe-
deral de Belgrado, de um lado, e
os paises aliados da Organiza-
r;aodo Tratado do Atlantico Nor-
te (OTAN), de outro lado.

o objetivo explicito do conflito
armado era a preservar;ao da
etnia albano-kosovar amear;ada
de exterminio pelo Presidente
da lugoslavia,Siobodan Misolevic,
em decorrE'lncia da presenr;a
minoritaria dos servios na refe-
rida Provincia, e da impossibili-
dade polftica de manutenr;ao
da autonomia polftico-admi-
nistrativa para a regiao, nos mol-
des do que ocorria na epoca
do General Josiph. Broz Tito,
que governou a Federar;ao por
mais de 40 anos, depois do
termino da Segunda Guerra
Mundial em 1945.

Kosovo e considerado 0
berr;o da sociedade Servia. Ha
mais de 300 anos, os servios
foram expulsos da regiao pelo
Imperio Otomano, que mur;ulma-
no, fixou os descendentes de
Ala, vindos da Albania, na loca-
lidade, com a finalidade de
perenizar a estrutura polftica vi-
gente.

A Primeira Guerra Mundial,
iniciada em 1914 e conclufda
em 1918, teve como uma das
consequencias principais, a
derrota militar do Imperio
Otomano, por conseguinte, 0 fim
do dominio dos mur;ulmanos
na lugoslavia, notadamente na
regiao de Kosovo. Como pais a
lugoslavia surge ap6s a Primeira
Grande Guerra, tendo em vista
o desmoronamento dos Imperi-
os Otomano e Austro-Hungaro.

Desta forma, os problemas
atuais enfrentados pelos albano-
kosovares em Kosovo, decorrem
da reestruturar;ao da Comunida-
de de Nar;oes ocorrida em 1918,
com a assinatura do Tratado
de Versalhes, e seus apendices.

Nao pode ser tratado como
uma questao presente, margina-
lizando 0 passado, e .desconhe-
cendo os aspectos hist6ricos,
cujos fatores contribuiram para
a incidencia de conflitos ante-
riores, solucionados parcialmen-
te mediante 0 emprego da forr;a
das armas, conquanto somentea diplomacia, as negociar;oes
diretas e bilaterais, e capaz de
fornecer uma efetiva susten-
tar;ao as decisoes tomadas.

Considerar Siobodan Milosevic
um governante ditatorial e segui-
dor de uma politica de extermi-
nio contra as minorias popu-
lacionais na lugoslavia, e a fa-
vor da supremacia dos Servios,
e simpl6rio, nao condizendo
com a realidade dos fatos.

Este e 0 pensamento da
OTAN, notadamente dos Esta-
dos Unidos da America.
Washington rapidamente esque-
ceu a guerra do Vietna, Laos e
Cambodge. Das atrocidades co-
metidas ha 25 anos passados
na antiga Indochina Francesa.
Esqueceu as ar;oes c1andestinas
da Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) contra governos
democraticamente eleitos, nao
capitalistas, vide 0 caso do Chile
de Salvador Allende. Esqueceu
do incentivo a guerra de guer-
rilha gesencadeada especial-
mente na America Central en-
volvendo pafses pobres, como
EI Salvador, Honduras e Nica-
ragua. Esqueceu outrossim, que
em nome da democracia, mas
com procurar;ao da Comunida-
de de Nar;oes, mergulhou as
nar;oes embrionarias da Africa
Negra em guerras ideol6gicas
e etnicas, de consequencias
castrat6ficas.

A otAN e os Estados Uni-
dos da America, atraves do ri-
gor da aplicar;ao das Resolu-
r;oes do Conselho de Seguran-
r;a da Organizar;ao das Nar;oes
Unidas, estao a transformar 0
Iraque em um pais pobre, di-
zimando a popular;ao pela falta

de alimentos e remedios, bem
como de equipamentos para 0
funcionamento de hospitais e
laborat6rios farmaceuticos. A
Operar;ao Militar Tempestade
no Deserto, ocorrida em 1990,
continua a vigorar nos dias
atuais, na medida em que as

. operar;oes punitivas nao es-
tao restritas as vistorias de de-
legar;oes oficiais e estrangeiras
sobre a politica armamentista
de Saddam Hussein, e sim a
embargos econ6micos e co-
merciais, e a ar;ao punitiva de
ambito militar contra 0 patrim6-
nio iraquiano, sempre que
Washington considere pertinen-
te.

Portanto, falar de moralidade
na ar;ao da OTAN e dos Esta-
dos Unidos da America contra
os Servios da lugoslavia, no
cenario da Provincia de Kosovo,
e de uma relatividade assus-
tadora.

A principio, a ar;ao militar
foi desencadeada para evitar
o exterminio dos albano-koso-
vares de Kosovo, em razao da
polftica genocida de Milosevic,
voltada para a pureza etnica
na regiao. A guerra foi reali-
zada com essa finalidade.

Entretanto, ha de se pergun-
tar se 0 objetivo implicito do
conflito foi realmente este, ou
se existem principios nao
divulgados, que na verdade,
conduziram aos reais objetivos
da guerra.

Milosevic buscava, antes
do conflito, consolidar uma po-
Iitica externa independente de
aproximar;ao com a Russia
de Boris Yeltsin, com a Co-
munidade dog Estados Inde-
pendentes (CEI), surgida no
cenario internacional a partir
de 1989, quando houve a frag-
mentar;ao da Uniao das Repu-
blicas Socialistas Sovieticas
(URSS). Buscava outrossim, a
criar;ao de um organismo po-
litico e econ6mico para se con-
trapor, na Europa, a OTAN e
a Comunidade Econ6mica Eu-
ropeia. Levando em considera-
r;ao que a posir;ao geografica
da lugoslavia, no centro da
Europa, e vital para a integrar;ao



econ6mica do Continente, e para
a expansao da CEE, como tam~
bem para a integra<;:aodo Leste
Europeu, com a Europa Oci-
dental, seria essencial a remo-
<;:ao do obstaculo representa-
do pelo Presidente Milosevic.
Para tanto, a questao etnica
de Kosovo surgiu como jus-
tificativa para a a<;:ao armada
da OTAN e dos EUA.

Assim, a questao central
que conduziu a OTAN e os
Estados Unidos da America
a bombardear a lugoslavia
por 79 dias seguidos com as
armas mais sofisticadas da
tecnologia belica, precisa ser
melhor analisada e estudada,
descaracterizada de emotivida-
de, de acordo com a racionali-
dade dos fatos.

A Comunidade Econ6mica
Europeia - CEE foi criada pelo
Tratado de Roma, em 1957.
Inicialmente embrionaria, cres-
ceu no bojo da Guerra Fria, atin-
gindo no final da decada de
oitenta do atual Seculo, nada
menos de 15 na<;:6es, as mais
ricas do Continente Europeu.

o objetivo politico supremo
da CEE e a cria<;:ao de
um Estado-Continente, sob a
egide do capitalismo, do Iivre-
mercado, de acordo com os
princfpios da integra<;:ao eco-
nomica,da interdependencia
e complementaridade entre os
estados - membros.

Oesta forma, a supera<;:aode
obstaculos de ordem politica,
econ6mica e comercial, e es-
sencial para 0 exile da CEE
como comunidade continental.
o surgimento de um contrapon-
to no mesmo Continente, mes-
mo em escala inferior ao vi-
gente, pode se constituir em
amea<;:a ao objetivo tra<;:ado, do
alcance do Estado Continental
nos moldes do Tratado de Roma.
A lugoslavia, considerada a
na<;:ao mais desenvolvida e
politizada do mundo socialista
da Europa, e considerada ou-
trossim, a mais rebelde ao de-
sejo de integra<;:ao do Ocidente,
representava e representa um
obstaculo a ser superado, pois,
repito, a sua localiza<;:ao geo-
grafica, no centro da Europa,
cria dificuldades para a uniao
entre 0 Ocidente e 0 Leste
Europeu.

Para a CEE e bem melhor
que a lugoslavia de Milosevic
deixe de ser obstaculo. Por-
tanto, a sua derrota militar. A sua

substitui<;:aocomo dirigente maxI-
mo da Federa<;:ao,e desejada,
a curto prazo. Na medida em
que ele esta a se apresentar
como um elemento de desagre-
ga<;:aoe nao de uniao.

Veja - a CIA oferece nos dias
atuais, alguns milh6es de do-
lares aos ca<;:adores de recom-
pensa, que vier a prender
Milosevic e entrega-Io ao Tribu-
nal Internacional de Haia, que
julCJa crimes de guerra come-
tidos pelos servios em Kosovo.

Neste momento, como Pre-
sidente da lugoslavia, Milosevic
nao pode deixar 0 territorio do
Pais, pois existe um mandato
de ~aptura internacional contra
ele. E um fate extraordinario no
bcjo da Europa, da Comuni-
dade de Na<;:6es. Oesconhe<;:o
qualquer procedimento seme-
Ihante anteriormente estabele-
cidos contra governantes euro-
peus e de qualquer outra na-
<;:ao, soberana e independente.

Fidel Castro, ditador de Cuba
ha 39 anos, pode livremente
circular pela Comunidade de
Na<;:6es,sem a amea<;:a de ser
preso em territorio internacio-
nal. Recentemente, esteve na
cidade do Rio de Janeiro, parti-
cipando da Cimeira, juntamen-
te com governantes da Comu-
nidade Econ6mica Europeia,
America Latina e Caribe, de
acordc com as leis do Oirei-
to Internacional. Entretanto,
Milosevic, sequer pode visitar
Kosovo, parte integrante da pro-
pria lugoslavia, pois corre serio
risco de ser preso e' julgado
como criminoso de guerra.

IV· CONSIDERAC;OES FINAlS

E questionavel que os in-
teresses da OTAN e dos Esta-
dos Unidas da America na
Questao de Kosovo seja essen-
cialmente 0 problema humani-
tario.

Sendo verdadeira esta as-
sertiva e de se questionar por
que Washington e Aliados
Ocidentais nada fizeram no
genocidio dos Hut,us e Tutsis
em Ruanda, na Africa. Mais
de hum milhao de pessoas
morreram neste pais sem que
a Comunidade de Na<;:6es inter-
viesse militarmente para aca-
bar com as mortes tribais

Em Angola, desde 1975 que
e desenvolvida uma guerra ci-
vil de proporc;oes assustado-
ras, envolvendo dois grupos
rivais remanescentes do colo-
nialismo portugues - Movimento
Popular para a Liberta<;:ao de

"Assim, a
questiio - central

que conduziu a
OTAN e os

Estados Unidos
da America a
bombardear a

Jugoslavia por 79
dias seguidos com

as armas mais
sofisticadas da

tecnologia belica,
precisa ser

melhor analisada
e estudada,

descaracterizada
de emotividade,
de acordo com
a racionalidade

dos fatos".

Angola e a Uniao Nacional
para a Independencia total de
Angola -, sem que a Comuni-
dade de Na<;:oestambem inter-
venha militarmente por moti-
vos humanitarios. Com certe-
za, mais de hum milhao de an-
golal1os ja perderam a vida
neste conflito, alem dos muti-
lados, aos milh6es, em razao
da coloca<;:aode minas terres-
tres.

Timor Leste, col6nia portu-
guesa localizada no Sui da
Asia, proximo da Oceania,
vive, desde 1976, ocupada
militarmente pela Indonesia,
aliada dos Estados Unidos da
America. Nestes ultimos 23
anos, mais de hum. milhao
de timorenses morreram em
face da repressao dos indo-
nesios mul<;:umanos. Entretan-
to, Washington e Aliados nada
fizeram para sanar este mas-
sacre, na medida em que Ja-
carta, como nac;ao-aliada, tem
posi<;:ao estrategica importan-
te. Por conseguinte, os interes-
ses humanitarios sac poster-
gados, em virtude dos interes-
ses politicos e estrategicos.
A altera<;:ao recente ocorrida,
diz respeito ao plebiscito rea-
Iizado pela ONU, e vitorioso,
voltado para a independencia
do territorio.



para evitar os massacres. No
presente momento, desafian-
do a Europa. Washington e a
Comunidade de Nac;6es, Ancara
condenou 0 Iider curdo Abdullah
Ocalan a pena de morte. Fa-
talmente sera enforcado pois
a repercussao internacional
do seu julgamento militar vicia-
do, foi insignificante. Nenhum
Iider internacional condenou 0
governo da Turquia por dizimar
a populac;ao curda e de con-
denar a pena de morte 0 Lider
Ocalan.

Sao tantos os exemplos que
pode-se enumerar demons-
trando a falta de amoralidade
da Comunidade de Nac;6es com
relac;ao a questao humanitaria,
que fica dificil acreditar nas
intenc;6es da OTAN e dos Es-
tados Unidos da America com
relac;ao a Kosovo e a minoria
populacional albano-kosovar.

Nao seriam outros os inte-
resses da Europa Ocidental
(CEE), OTAN e Estados Uni-
dos da America em Kosovo?
A questao passa pelo fracasso
da Comunidade Econ6mica
Europeia, aliada dos EUA.
A questao passa pelo fracas-
so da Comunidade de Estados
Independentes (CEI), e pela re-
cuperac;ao econ6mica e politica
da Russia, como sucessora
da URSS. A questao passa pe-
10 deslocamento politico do Pre-
sidente Siobodan Misolevic em
Belgrado, conquanto a lugosla-
via ocupa posic;ao de destaque
como nac;ao estrategica em
virtude de ficar localizada geo-
graficamente no centro da Eu-
ropa.

Em suma, e uma falacia afir-
mar que a OTAN, CEE e Es-
tados Unidos da America, ata-
caram militarmente a lugoslavia
e ocuparam, tambem militar-
mente, a Provincia de Kosovo,
em razao da questao humani-
taria, de protec;ao aos albano-
kosovares. Assim pensamose

*FRANCISCO HE/TOR LEio DA ROCHA
e professor do Departamento de
Economia/UFPI, Mestre em
Relac;6es Internacionais, forma-
do em Politicas e Estrategias
pela ESG/RJ e Doutorando em
Integrac;ao Econ6mica pel a
Universidade de Leon (Espanha).

BRASIL/ARGENT]

As atuais relayoes brasileiro-
argentina tem na Questao de
Fronteira definida pelo Laudo
Arbitral proferido a 05 de
fevereiro de 1895 pelo Presi-
dente dos Estados Unidos da
America, Grover Cleveland, a sua
ongem.

Brasil e Argentina decidiram
recorrer ao arbitramento
internacional para solucionar a
pendencia territorial envolvendo
a area de Palmas e Missoes, em
razao do fracasso das negocia-
yoes diretas, bilaterais, e para
evitar que os desentendimentos
pudessem conduzir a um con-
fronto armado.

Depois de definida pelo Laudo
Arbitral, a fronteira comum foi
totalmente demarcada entre 190I
e 1904, encerrando a pendencia
que gerava desentendimentos
constrantes entre os dois paises.

A extensao da fronteira co-
mum e de 1.263 quilometros,
sendo apenas 24,5 quilometros
de fronteira seca no divisor de
aguas dos rios Pepiri-Guayu e
Santo Antonio.

A vitoria diplomatica brasi-
leira na questao arbitral decorreu
da habilidade e competencia d9
Barno do Rio Branco - Jose Maria
da Silva Paranhos-, que mesmo
sendo um monarquista convicto,
jamais aeixou de ajudar com seus
conhecimentos, 0 Brasil - Re-
publica, conquando nas primeiras
decadas do novo regime, havia
carencia de diplomatas com
experiencia internacional, capa-
zes de defenderem os interes-
ses nacionais em tribunais inter-
nacionais.

Pode-se afirmar que Rio
Branco conseguiu reverter uma
situayao adversa na Questao de
Palmas e Missoes, na medida
em que os documentos histori-
cos apontavam para 0 direito da
Argentina sobre esta area.

Com a perda territorial, as
relayoes entre os dois paises
permaneceram equidistantes.

Durante todo 0 periodo da
chamada Republica Velha - fim
do Imperio e ad vento da
Revoluyao de 1930 -, nada de
significativo ocorreu nas re1a-
yoes bilaterais, pois tanto Brasil,
comu Argentina, direcionaram
as relayoes internacionais para
o estreitamento de layos com
os Estados Unidos da America
e Europa.

A Segunda Guerra Mundial
(1939 a 1945), transformou-se
em um novo cenario de
desenvolvimento das relayoes
bilaterais, nao no contexto
da aproximayao, e sim de
confronto. Desde 0 inicio
do conflito mundial que a
Argentina delineou sua politica
externa no· sentido de auferir
os melhores proveitos do esta-
do de beligerancia, conquanto
mantinha relayoes regulares
com a Alemanha Nazista, Italia
Facista, Estados Unidos da
America e Europa parcialmen-
te ocupada e destroyada. Tanto
e verda de que somente em
abril de 1945, quando a guer-
ra estava liquidada na Europa,
foi que a Argentina declarou
guerra ao nazismo e facismo,
sem, entretanto, enviar nenhum
soldado para 0 front de com-
bate. 0 Brasil, depois de um
periodo de indefiniyao, optou
pelos Aliados, constituindo forya
militar - Forya Expedicionaria
Brasileira - que combateu nos
campos italianos, tendo envia-
dos outrossim, avioes e navios.

Economicamente, a Argentina
saiu fortalecida da Segunda Guer-
ra Mundial, se transformando
no pais mais desenvolvido
e industrializado da America
Latina, superando 0 Bra~i1.
Continuava com a politica ex-
terna voltada para os Estados
Unidos da America e Europa,
em detrimento das relayoes
bilaterais com 0 vizinho.

2 - INTEGRAc;AO
ECONOMICA



- , . . ': .- ' . . j~
. . . ~

~ • •. -.>~.~.., ;';~
• • A .•• ~" ~~

• • ""., ••• ' A ••••

NA: RELA<;OES DELICADAS

Somente em 1950, como
agravamento da crise econo-
mica nos dois paises, decor-
rente da ausencia de urn Plano
Marsahll para a America Latina,
foi que os governantes de entao,
Getulio Vargas (Brasil) e Juan
Domingos Peron (Argentina),
decidiram delinear uma politica
de integra<;aoeconomica, voltada
para a cria<;aoda zona de livre-
comercio mais conhecida como
ABC (Argentina, Brasil e Chile).

Pela primeira vez, desde 0
inicio do seculo, brasileiros e
argentinos, retomaram os
entendimentos bilaterais. deixando
de privilegiar os la<;os com os
Estados Unidos da America e
Europa. Entretanto, nao espera-
yam tanta resistencia interna
de politicos de ambos os lados.
Getulio Vargas nao contava com
o apoio politico da UDN e com
a indiferen<;a do PSD. 0 seu
respaldo politico estava centra-
do no PTB, partido politico
fundado por ele no epilogo da
Segunda Guerra Mundial. Os
politicos brasileiros desconfia-
yam dos propositos de Juan
Domingos Peron. Acreditavam
que 0 desejo do peronismo era

. dominar a America Latina, a
partir do envolviniento do Brasil
numa politica de integra<;ao.
Enfatizavam que Peron domi-
nava 0 Chile do General Yanes,
por conseguinte, desequili-
brando 0 equilibrio salutar na
politica proposta do ABC.

Os politicos argentinos tam-
bem desconfiavam dos reais
propositos do governo brasileiro.
o epilogo do ABC ocorreu com
o suicidio de Getulio Vargas
em agosto de 1954 e a depo-
si<;ao de Peron em 1955. A
Argentina entrou em uma fase
de governos militares, e 0 Brasil
na turbulencia politica que
conduziu it Revolu<;ao de 1964,
com a chegada dos militares ao
poder.

o fato de Brasil e Argentina
terem sido governadas por mili-
tares nas decadas de 60, 70 e

meados de 80 do atual seculo
XX, nao contribuiu para uma
aproxima<;ao politica e econo-
mica entre os dois paises. Pelo
contrario, houve mais afas-
tamento e desconfian<;as.

A cria<;ao da ALALC - As-
socia<;ao Latino-Americana de
Livre Comercio em 1960, pelo
tratado de Montevideu, e a
tentativa, em 1980, de renova-
<;ao desta com 0 surgimento
da ALADI-Associa<;ao Latino-
Americana de lntegra<;ao, nao
contribuiu efetivamente para
a aproxima<;ao entre os dois
paises. Era a .fase da busca
da na<;ao sub-imperialista na
America Latina no bojo da
Guerra Fria. Fato que distan-
ciava os dois paises e invia-
bilizava qualquer tentativa de
integra<;ao economica e
comercial.

o Programa Nuclear brasi-
leiro e a constru<;ao da
Hidroeletrica de Itaipu, afastou
ainda mais os dois paises na
decada de 1970, conquanto
para a Argentina, as autorida-
des militares brasileiras estavam
montando uma estrutura
estrategica, desequilibrando a
balan<;a de poder bilateral. Itaipu,
com uma parede de 118 metros
de altura, poderia compro-
meter a seguran<;a inclusive
de .Buenos Aires, pois com a
incidencia de conflito, as
comportas abertas, inevitavel-
mente a capital da Argentina
seria inundada.

A questao da HidroeIetrica de
ltaipu quase levou a urn
enfrentamento arm ado entre
os dois paises nos governos
dos Generais Emilio Garrastazu
Medici, no Brasil, e Alejandro
Lanusse, na Argentina. Tropas,
de ambos os lados, foram
direcionadas para a fronteira co-
mum. 0 bom-senso prevaleceu,
Itaipu foi construida, e a Ar-
gentina autorizada a construir
duas hidroeletricas abaixo de
Itaipu, no Rio Parana, em par-
ceria com oParaguai - Yacereta

e Corpus.
o conflito das Falklands/

Malvinas em abril/junho de 1982
tambem contribuiu para 0 afas-
tamento politico entre brasi-
leiros e argentinos. Formal-
mente, 0 Brasil apoiou a
reinvidica<;ao da Argentina
quando it soberania no Ar-
quipelago. Mas, permitiu que
avioes e tropas inglesas utilizas-
sehl bases brasileiras, em solo
brasileiro, para atacar posi-
<;oesargentinas nas Malvinas.
As bases de Canoas e Santa
Cruz, no suI do pais, foram
usadas secretamente pelos
ingleses, na medida em que
Brasilia nao concordava com
o emprego da for<;a militar pe-
los argentinos para recuperar a
soberania nas ilhas. 0 preceden-
te poderia ser perigoso, e isto
assustava as autoridades bra-
sileiras. Uma vez vitoriosos, os
militares argentinos poderiam
se sentir estimulados a denun-
ciar os tratados de fronteira
e utilizar a for<;a militar para
atingir os objetivos pretendidos.
A derrota militar para os ingle-
sts, mesmo sendo humilhante
do ponto de vista estrategico pa-
ra a America Latina, afastou
a possibilidade de uma corrida
armamentista na regiao. Der-
rotados, os militares argentinos
voltaram it caserna e entrega-
ram 0 poder aos civis, em
dezembro de 1982.

Desgastados tambem, em
virtude de longos anos no
poder, os militares brasileiros
fizeram a transi<;ao para a
democracia em 1985, it se-
melhan<;a dos espanhois de-
pois da morte do generalissimo
Francisco Franco, em 1975, com
a assinatura do Pacto' de
Moncloa.

Com 0 advento da de-
mocracia, Brasil e Argentina
buscaram 0 entendimento, 0
fortalecimento do comercio bi-
lateral e a cria<;ao de uma
autentica zona de livre-comercio.



3 - 0 MERCOSUL E A
SITUA<;AO ATUAL

Neste Seculo XX que esta
a terminar, nada foi mais
importante para a America La-
tina e para as relayoes Bra-
sil-Argentina, do que a criayao
do Mercado Comum do Cone
Sui - MERCOSUL, em 1992,
atraves do Tratado de Assunyao,
Capital do Paraguai.

Partindo dos erros cometidos
no ABC, ALALC e ALADI,
Brasilia e Buenos Aires, junta-
melfte com 0 Uruguai e Paraguai,
acordaram para a necessidade
de recuperar 0 tempo perdido,
com relayao ao processo de
integrayao economica, na me-
dida em que a Europa Oci-
dental ja atinge a Uniao
Economica e caminha a passos
largos para a Uniao Politica.
A integrayao economica, nas
relayoes economicas inter-
nacionais, constitui 0 caminho
mais importante para 0 Cenario
do Seculo XX, com relaya9
ao Comercio Internacional. E
o reconhecimento dos paises
do fracas so da auto-suficiencia
e do fortalecimento da inter-
dependencia. Sozinhos, os
paises nao sao capazes de
superar as adversidades, os
problemas estruturais. Portanto,
o Brasil precisa da Argentina,
e vice-versa. As potencialida-
des regionais sao formidaveis,
sendo inadimissivel que em
razao de nacionalismos exa-
cerbados e de politicas ul-
trapassadas, Brasilia e Buenos
Aires ainda pensem no confron-
to em vez do entendimento,
bem como da otimizayao do
mercado regional.

o MERCOSUL, assim como
o PACTO ANDINO, 0 NAFT A
e a ALCA, sao caminhos
validos na busca da criayao
do Mercado Comum das Ameri-
cas. Para a America Latina, a
integrayao deve comeyar de
forma sub-regional. Para os Esta-
dos Unidos da America~ a inte-
grayao deve ser global. 0 Brasil
nao concorda com a i-ntegra-
yao imediafa de paises com
grandes diferenyas economicas e
comerciais, levando em consi-
derayao que a integrayao
subtende complementariedade e
nao absoryao de terceiros mer-

cados.
Desta forma, 0 que existe de

diferente entre 0 MERCOSUL,
a America Latina e os Estados
Unidos da America com relayao
a Integray~o Economica, nao
e a essencia do objeto, e sim os
meios a serem trilhados para
o atingimento dos objetivos
pretendidos.

Os atuais desentendimen-
tos diplomaticos e comerciai s
entre Brasil e Argentina
preocupam pelo fato de inexis-
tir integrayao economica na
America Latina sem a presenya
destes dois paises. Sozinho,
o Brasil nao conseguira liderar
o processo de integrayao no
Cone Sui do continente ame-
ricano. A reciproca e verdadeira
para a Argentina. Em assim sen-
do, 0 MERCOSUL podera ter
o mesmo destino de fracasso
dos model os anteriores da
America Latina, se Brasilia e
Buenos Aires nao superar
em suas divergencias conjun-
turais com re1ayao a aplicayao
das Politicas Comerciais.

o principal obstaculo exis-
tente no presente momento, nao
e meramente a questao comer-
cial, com 0 estabelecimento de
cotas e tarifas de ambas as
partes. E sim, a eleiyao
presidencial na Argentina, a
ocorrer em outubro/99, e 0
encerramento do Periodo
Carlos Menem, que govern a 0
pais ha dez anos. 0 futuro
governante da Argentina tera
no comercio regional a sua
prioridade de politica externa?
Pouco se conhece dos prin-
cipais candidatos a presidencia
da Republica. Pouco se conhe-
ce da maneira como pretendem
governar 0 pais. De certa
maneira, sao provincianos, nao
tern a estatura politica do atual
Presidente, que conseguiu
projeyao continental e inter-
nacional.

Nestes derradeiros meses
de governo, 0 Presidente Carlos
Menem conseguiu complicar
ainda mais as relayoes bila-
terais com 0 Brasil, ao requerer
a OT AN - Organizayao do
Tratado do Atlantico Norte -,
o status de Nayao - Associada
para a Argentina. Se 0 pleito
for atendido, havera desequili-
brio de forya militar na Ame-

"Neste Seculo XX
que esta a terminar,

nada foi mais
importante para

a America Latina
e para as relar;i5es
Brasil - Argentina,

do que a
criar;Qo do

Mercado Comum
do Cone Sul-
MERCOSUL,

em 1992... "

rica Latina, e a possibilidade
do estabe1ecimento de contin-
gentes militares estrangeiros
na Argentina. Vale ressaltar que
este pleito da Argentina esta
amparado no estreito rela-
cionamento politico-militar-
estrategico que a envolve aos
Estados Unidos da America.
Buenos Aires participou da
Operayao Tempestade no
Deserto contra 0 Iraque e da
Guerra de Kosovo (lugoslavia).
Ameaya tambem interna-
cionalizar a guerra civil da
Colombia, enviando efeti
vos militares para combater os
guerrilheiros das Foryas Arma-
das Revolucionarias Colombia-
nas - FARC -, que tentam chegar
ao poder derrubando 0 Presi-
dente Andres Pastrana, que con-
ta com 0 apoio de Washington,
para derrota-Ios, em razao dos
layos dos guerrilheiros com 0
narcotrafico. Este precendente
assusta tambem, Brasilia, que
de fom1a explicita, se manifes-
tou contrario a internacionali-
zayao da guerra civil do pais
vizinho.

Em suma, Brasil e Argentina,
estao em rota de colizao. Alem
das questoes corrierciais, os
interesses militares e estrategi-
cos da Argentina na OTAN e
o possivel envio de tropas re-
gulares para a Colombia, fra-
gilizam ainda mais as rela-
yoes bilaterais, no momento em
que a Comunidade de Nayoes
fortalece a Integrayao Eco-
nomica, a complementarie-
dade das economias, e margina-
liza as rivalidades regionais.
Assim pensamos •



UMA vlsAo· KEYNESIANA
ECONOMIA NACIONAL

A economia brasileira encon-
tra-se hoje numa encruzilhada
que ja dura varias decadas. Hoje,
mais do que nunca a atual equipe
economica e 0 Presidente da Re-
publica encontram grandes de-
safios pel a frente. A questao da
inflayao alta ja foi resolvida, no
entanto, existem varias outras
coisas que necessitam serem
feitas, e rapido, para que a
economia nacional possa fi-
nalmente deslanchar.

o Plano Real que foi adotado
pelo atual governo, passa por
serias dificuldades. A taxa de
desemprego aberto, em maryo
de 1999, atingiu 8,9% (lEGE),
o deficit publico continua
subindo, nao ha uma politica
industrial a nivel nacional e
outros problemas.

Foi anunciado 0 novo Plano
Plurianual do govemo visando
trazer soluyoes para os prin-
cipais problemas do pais. Segun-
do este plano, esta previsto in-
vestimentos de mais de R$ 1
trilhao ate 2003. Com isso, ja
no proximo ano, 0 govemo preve
crescimento de 4% na econo-
mia, taxa de juros em tomo de
3,5%, aumento do nivel de
emprego e investimentos na
educayao e saude.

o Plano do Governo e
interessante, porem alguns
aspectos tern que ser obser-
vados. Cerca de 66,00 % do
total do plano plurianual seria
destinado a area social, segundo
pronunciamento do Presidente
na televisao. 0 porem e que, 0
montante que 0 govemo espera
investir vira da arrecadayao
tributaria gerada pdo aumento
nos impostos.

Urn aumento nos impostos,
entretanto, reduz a renda
disponivel dos consumidores.
Uma vez com a rend a. dispo-
nivel diminuida, os consumido-
res comprariam menos e se
sentiriam mai s "pobres".
Comprando em men or quanti-
dade, haveria, em nivel agregado,
estoque de capitais.

Estoque de capitais e ruim
para a economia, pois significa
que os empresarios teriam que
reduzir a produyao. Reduyao de
produyao e igual a desempre-
go, que e 0 que 0 governo quer
evitar.

Uma alta nos tributos, tam-
bem e ruim para os empresarios,
pois teriam suas rendas dimi-
nuidas. Urn aumento de impos-
tos leva a uma diminuiyao do
con sumo em nivel agregado, 0
que nao e born para a eco-
nonua.

o cenario que 0 Presidente
mostrou, e otimista: no proximo
ana a economia ere see 4%,
o desemprego sera menor,
taxas de juros em tomo de
13,5% e por ai vai, Porem essas
medidas carecem da aprova-
yao e do apoio do Congresso.
Segundo alguns especialistas
da area economica, de nada
adiantaria essas medidas se nao
fosse realizada a tao falada
reforma tributaria. A raciona-
Iizayao e controle dos gastos
do governo e essencial, assim
como medidas que incentivem
a expansao da industria nacional.

Penso que se 0 govemo
quiser se confiar somente nes-
te plano plurianual como saida
para 0 problema brasileiro,
ele sera ineficaz. Outras medi-
das devem ser tomadas em
conjunto. E defendo nao UI11

aumento nos tributos, mas pelo
contraria, uma reduyao. 0 que
deve aumentar e 0 controle so-
bre as despesas govemamen-
tais e 0 direcionamento dos re-
cursos da uniao. Os impostos
no Brasil ja sap muitos e altos,
e se 0 aumento e quantidades
de impostos fossem soluyao 0
problema do pais ja estaria
sanado. Por isso acredito que
deva-se tentar outros metodos
para solucionar 0 problema.

o investimento e 0 ponto
chave de qualquer econo-
mia. Onde existe investimento
ha produyao e empregos. E

DA

quando nao ha investimentos, a
atividade economica tende a
ficar estagnada.

"Quando se deseja antever
o curso do PIB num anD
de grandes pertubar;i5es ma-
croeconomicas como 1999, e
imprescindivel focalizar a
analise no setor industrial. "
Revista Conjuntura Economica,
julho de 1999.

A afirmayao acima mostra
a importancia do setor indus-
trial. Ele e muito importante
porque e 0 responsavel pela

.maior parte do PIB nacional
e da 0 sinal de como sera 0
futuro da economia, pois mo-
vimenta altos volumes de in-
vestimentos, comparado com
os demais setores da economia.
Por isso, qualquer oscilayao nes-
te setor, faz oscilar tambem a
economla.

Para haver investimento por
parte dos empresarios e
necessario existir confianya na
economia. Segundo Keynes
o incentivo para investir de-
pende, em parte, da curva
de demanda por investimento
e, em parte da taxa de juros.

Para realizar urn novo
investimento, 0 empresario
Ira calcular a eficiencia mar-
ginal do capital, que e a taxa
de desconto que tornaria 0 valor
presente do fluxo das anui-
dades das rendas esperadas des-
se capital, durante toda a sua
existencia, exatamente igual ao
seu preyO de oferta. De acordo
com Keynes, 0 empresario Ira
investir ate 0 ponto em que
a eficiencia marginal do capital
se iguala com a taxa de juros
de mercado.

A taxa de juros de mercado
hoje e alta. Em maio deste ano,
o over-selic era de 23,5%
(Conjuntura Economica). Quanto
maior a taxa de juros menor
sera a eficiencia marginal do
capital e consequentemente,
menor serao os investimen-
tos par parte dos empresarios.

/'



Se 0 problema e entao a taxa
de juros, porque nao baixa-la?
Porque as coisas nao saD
tao simples. 0 govemo brasi-
leiro depende muito do capital
extemo, desta forma se hou-
ver uma reduc;;ao na taxa de
juros, 0 capital extemo que se
encontra nas bolsas de val ores
pode se retirar, 0 que e tambem
prejudicial para a economia.

Isto leva a urn outro ponto
enfocado por Keynes: a in-
certeza. As expectativas a longo
prazo dependem do estado de
confianc;;a em relac;;ao a eco-
nomia. Se os empresarios acre-
ditam na politica economica e
se mostram otimistas com rela-
c;;ao ao futuro havera investi-
mentos.

o problema e que 0 Brasil
ate agora ainda encontra-se
perdido, sem urn rumo, sem
uma politica de crescimento
seria. 0 que se ve sao "re-
mendos" na politica economica.
Os ajustes realmente necessa-
rios para serem feitos e que
poderiam oferecer urn rumo
melhor a economia saD sem-
pre adiados.

No momenta em que existir
confianc;;a na economia, 0
governo podera baixar a taxa
de juros, pois os juros altos e
urn prec;;o pelo risco de se
colocar capital no Brasil. No
momenta que 0 risco diminui,
a taxa de juros tende a baixar.
o problema e realizar as medi-
das para trazer esta confianc;;a,
porque elas dependem dos
politicos, e nao entendo porque
motivo, eles relutam em fazer
os necessarios ajustes.

Outra questao fundamental
no pais e 0 Custo Brasil. Mui-
tos empresarios reclamam que
as vantagens comparativas
que possuem em relac;;ao a
outros paises SaD perdidas no
momenta em que 0 produto sai
da fabrica para 0 ponto de
exportac;;ao. Isso prejudica
tambem investimentos, pois se
as condic;;6es para exportac;;6es
melhorassem, ocorreria urn
aumento da demand a e
consequentemente da produc;;ao
eemprego.

Os empregadores reclamam
tambem dos altos encargos
trabalhistas, que para cad a
empregado na industria, ocorre

"0 investimento
eo ponto
chave de

qualquer economia.
Onde existe

investimento ha
produc;ao e

empregos.
E quando nao

ha investimentos,
a atividade

economica tende
a ficar estagnada".

uma variac;;aoem tomo de 70%.
Isso leva a urn desestimulo de
contratac;;ao por parte das
empresas.

o problema do Brasil e
estrutural. Faltam educac;;ao,
saude, investimentos, empregos,
etc. Nao e da noite para 0 dia
que se resolvem esses impas-
ses. 0 Plano plurianual do
governo e uma estrategia inte-
ressante, mas nao acredito que
por si s6 funcione.

o Governo deve adotar
politicas de estimulo ao consumo,
como baixar a taxa de juros para
o consumidor tinal. Deve rea-
lizar 0 quanto antes 0 ajuste
fiscal visando uma reduc;;ao na
carga tributaria e urn controle
eficaz na utilizac;;ao e dire-
cionamento de suas contas.

As crises financeiras mun-
diais nao afetaram 0 Brasil nas
mesmas proporc;;6esque a Russia,
o Mexico e outros paises, 0
que leva a crer que 0 pais e
forte e tern condic;;6es de pro-
gredir.

A incerteza na economia e
grande, mas 0 mercado con-
sumidor potencial do pais e
enorme e acredito que com
medidas visando a volta da
confianc;;a no pais os inves-
timentos, tanto intemo quanta
extemo, deverao contribuir para 0
crescimento do pais •

* Stefano Almeida Lopes e aluno do
Curso de Ciencias Economicas /
UFPI

CON H ECIMENTO

Qualquer que seja 0 tipo de
empresa, ela possui urn conheci-
mento organizacional , ."que e a
capacidade de executar coletiva-
mente tarefas que as pessoas
nao conseguem fazer atuando
de forma isolada, tarefas essas
projetadas para criar valor para
as partes interessadas na organi-
zac;;ao". Como exemplo, pode-se
afrrmar:
a) fabricamos carros com segu-
ranc;;a, qualidade e urn prec;;o
competitivo;
b) a empresa tern urn born me-
todo de selec;;aoe alocac;;aode
pessoas certas para os cargos
chaves respeitando suas compe-
tencias essenciais, etc.

A identificac;;ao do conheci-
mento organizacional e que ele
deve ser explicito e tacito. Com
exemplo do explicito, tem-se os
desenhos tecnicos, manuais de
procedimentos e mem6rias de
computadores - informac;;oes. Ja 0
conhecimento tacito esta ligado
mais a aspectos' soft' da pes-
soa: discenimento, instinto e com-
preensao numa dimensao mais
profunda. A base da utilidade
mais eficiente do conhecimento
expli-cito e 0 tacita, portanto eles
se comportam como complemen-
tares, resultando urn trabalho de
mais qualidade na execw;:ao das
tarefas.

o ambiente extemo da empre-
sa esta sempre em processo de
mudanc;;a0 que levara as empre-
sas a mudarem 0 seu ambiente
organizacional, desenvolvendo no-
vas formas de aprender a execu-
tar novas tarefas com mais ra-
pidez e eficiencia. Para tanto, a
empresa deve, constantemente,
construir urn novo conhecimento
e compartilha-lo com todos os
membros da organizac;;ao.

Observa-se que 0 aprendiza-
do e algo comum nas empresas.
"Entretanto, raramente e pla-
nejado e administrado para que
ocorra de maneira rapida, siste-
matica e alinhada aos objetivos
estrategicos da empresa" como



APRENDIZADO ORGANIZACIONAL

explica Galvin e outros (1998,
p.58). 0 aprendizado para pro-
mover resultados positivos na or-
ganizay8.o, e necessario que 0
mesmo seja compartilhado e ain-
da mais planejado e gerenciado,
transformando as informayoes do
mercado em urn processo de cri-
ay8.o de 0:11or para 0 cliente.
Somente assirn, a empresa con-
segue aprender de forma siste-
matica, vinculando este aprendi-
zado com os objetivos e estra-

.tegias da organizay8.o.
o modelo de organizay8.o ori-

entada para 0 aprendizado deve
envolver na opini8.o de Galvin e
outros" 0 coray8.o e a mente
dos funciomirios em uma mu-
danya continua, harmoniosa e
produtiva, projetada para atingir
os resultados desejados pela or-
ganizay8.o". Continua explicando
o autor, "no processo de cons-
truy8.0 de uma organizay8.o que
aprende, se tratada com atenyao
que merece, pode liberar a mes-
ma forya criativa que existe na
motivay8.o, na curiosidade e no
amor ao aprendizado intrinseco
as pessoas e concentrar inteli-
gencia e energia dos funcionari-
os nas estrategicas empresari-
ais.

Uma empresa que desenvol-
ve urn programa que intensifica
urn relacionamento respeitoso e
com reforyo positive, alcanyara
aprendizado na organizayao, sis-
tematico e alinhado com todos
que compoem 0 cenario da em-
presa, levando a atingir objetivos
e metas com mais seguranya,
dado 0 envolvimento humano se
dar de forma compartilhada.

Nessa organizay8.o, como ex-
plica Galvin e outros ( 1998,p.58):
1. 0 aprendizado nao e meramen-

te reativo mas sim intencional,
eficaz e conectado ao objetivo e
a estrategia da organizayao;
2. 0 aprendizado e oportuno,

prevendo os desafios, as ameayas
e as oportunidades, e n8.o sim-
plesmente reagindo as crises;
3.0 aprendizado cria flexibilida-
de e agilidade para que a orga-

nizayao possa lidar com a in-
certeza;
4. Mais importante ainda, as pes-
soas se consideram capazes de
gerar continuamente novas for-
mas de criar os resultados que
mais desejam;
5. Por isso, as mudanyas que

caminham lado a lado com 0
aprendizado criam raizes, em vez
de serem transit6rias.

Para conseguir essas quali-
dades que estejam na direy8.o
do pr6-aprendizado, as organiza-
y8.0 orientadas para 0 aprendi-
zado tem que vivenciarem algu-
mas praticas diferentes, para que
sirvam de alicerce na constru-
yao desse tipo -de organizayao,
como explica Galvin (1998):

a) Elas tern uma visao de futuro
dentro da holistica muito bem
definida, 0 que permite construir
urn diagn6stico das necessida-
des e projetar novas ayoes de
modo que 0 aprendizado seja
eficaz e a mudanya se compor-
te como urn processo continuo;
b) os conhecimentos gerados de-
vem ser compartilhados por to-
do 0 pessoal, pOl' que s6 assim,
acredita-se, que a organizay8.o
motivara 0 processo de
criatividade e inovay8.o, resul-
tando uma empresa mais fle-
xivel e agil na determinay8.o dos
objetivos e metas alinhados com
a missao. Esta conduta empresa-
rial desenvolve no ativo huma-
no urn envolvimento com res-
peito, alimentando a auto-esti-
ma, 0 que levara as pessoas
construirem urn ambiente
organizacional favorave! ao de-
senvolvimento do aprendizado na
empresa. Somente com a cultu-
ra da confianya, as pessoas es-
t8.0 mais entusiasmadas a se-
rem mais criativas a possibilitar
inovayoes no local de trabalho;
A conduta de programas para
o aperfeiyoamento e diversificar,
em processo continuo, as capa-
cidades essenciais dos funcio-
narios e uma politica inserida na

mlssao da empresa, que tern
como objetivo ser 0 combusti-
ve! gerador de mudanyas cons-
tantes. 0 trabalho em equipe
e determinante na execuyao
das tarefas que precisam ser
realizadas no momento.

Na opiniao de Galvin (1998),
existem tres tipos basicos de
aprendizado organizacional:
1. Aprender como me!horar 0

conhecimento organizacional
existente. Nesta categoria estao
as empresas que preclsam
melhorar seus processos de
criayao de novos produtos. Co-
mo exemplo, pode-se incluir 0
setor de infomlatica que a
todo instante esta lanyando
novos produtos, na perspectiva
das necessidades de seus usu-
arios;
2. A prender a criar 0 novo

conhecimento organizacional -
tambem conhecido como ino-
vayao. As empresa que se en-
caixam nesta relayao estao
as 'software', as quais preci-
sam inovar e e!aborar urn pro-
cesso de criayao de novos pro-
dutos, s6 que elas mlo partem
de urn conhecimento prees-
tabelecido, como a 1a catego-
ria, esse tern que ser criado.
Tambem fazem parte dessa
2a categoria, os setores de
saude e multimfdia, que preci-
sam de inovayao para criar
novas visoes e novos pa-
radigmas para que se pos-
sam sustentar em urn proces-
so de vanguarda;
3. Disseminar ou transferir 0

conhecimento para as varias
areas da organizayao. Nesta
categoria esta a necessidade
da organizayao em comparti-
lhar 0 aprendizado com todos
os funcionarios e incentivan-
do-os a aprender executar suas
tarefas de maneira consciente.

Schuck (1997, p.238) co-
menta a tarefa, que 0 Depar-
tamento de Aviayao de Tec-
nologia-DAT, recebeu do Con-
gresso dos Estados Unidos,



para investigar os efeitos de
tecnologias baseadas em compu-
tador sobre 0 setor industrial.
o resultado desse trabalho mos-
trou 0 descompasso entre a
qualifica~ao profissional obtida
nas institui~6es de ensino e das
universidades des sa nova forma
de trabalho que exigem uma
qualifica~ao mais orientada para
esses avan~os tecnologicos. Par-
te desse relatorio do DAT ex-
plica a autora:

Indivfduos e empregados es-
tao exigindo mais dos progra-
mas de ensino, treinamento e
retreinamento ...Existe uma in-
certeza basica quanta a forma
com que os atuais programas
de ensino deveriam ser revis-
tos ou ampliados de modo a
refletir 0 uso aumentado de
tecnologias avan~adas como
tambem os novos requisitos
de qualifica~ao, decorrentes da
natureza continua da mudan~a
tecnologica.

Esta realidade mostra 0
quanta estas institui~6es de ensi-
no tern, especial mente aquelas
que se preocupam com a for-
ma~ao profissional, que modifi-
car, nao so quanta a sua atuali-
za~ao com rela~ao as neces-
sidades da for~a de trabalho e,
sim, na forma como este ensi-
no e ministrado. 0 ensino que
deve ser trabalhado - sendo cur-
sos regulares ou de treinamento,
e 0 compartilhado, onde todos,
atraves do diaIogo, abrindo es-
pa~o para permitir 0 aluno ou
o treinado a se envolver na
'discussao', so assim se reali-
za urn aprendizado de forma
real.

o ambiente de trabalho in-
formatizado pode ser urn es-
pa~o muito interessante para
o desenvolvimento de urn pro-
cesso de aprendizado. Zudoff
citado por Schuck (1997, p239)
"explica que, pelo fato de
a tecnologia da informa~ao ge-
rar mais quantidade e mais va-
riedades de informa~oes, ela
pode criar urn ambiente pro-
pfcio ao pensamento e a reso-
lu~ao de problema ". Esclare-
ce ainda Zudoff sobre a ques-
roo: "0 principal papel do funei-
onano dentro de urn ambiente
informatizado, nao se restrin-
ge apenas a apertar botoes para
controlar 0 processo, mas tam-
bem ao uso das informa-
~6es geradas pela tecnologia pam

'toear 0 negocio' - redefinir va-
riaveis do processo, melhorar a
qualidade e reduzir custos".-

As pessoas, quando Ihes sao
permitida 0 aprimoraramento de
suas habilidades intelectuais, in-
terpretam de forma rentavel as
informa~6es geradas no pro-
cesso de produ~ao ou na pres-
tayao de servi~o. Esta caractens-
tica intrfnseca as pessoas pela
curiosidade em aprender,
Deming citado-por Senge (1997)
"explica que quando as pessoas
nascem ja trazem consigo a
motivayao intrfnseca compre-
endidas como auto-estima, dig-
nidade, curiosidade e prazer
em aprender.O sistema tradi-
cional de gestao, ainda pre-
dominante, tern sistematica-
mente destrufdo as pessoas ".

Com relayao a tecnologia
da informa~ao, Senge(1998, p.82)
comenta que "a pessoa conse-
gue realmente aprender algo
mais com uma infonna~ao no-
va quando ja sabe muito a res-
peito de urn assunto ". Isto mos-
tra a importancia da competen-
cia essencial que a pessoa de-
ve ter dentro da organiza~ao
para tirar vanta gem dos dados
gerados pela tecnologia da in-
forma~a(i.

Schuck (1997) comenta que
realizou pesquisa em ambiente
de trabalho com processo de
produ~ao automatizado e veri-
ficou que as experiencias e
percep~6es dos funcionarios ofe-
recem 'insights' para 0 .pro-
gresso do aprendizado, habili-
dade intelectual e sugere formas
pelas quais tal aprendizado pode
ser otimizado.

Observa-se, de forma, que 0
aprendizado acontece em qual-
quer tipo de organizayao ou
ambiente de trabalho que seja
ele parcialmente ou total mente
informatizado. 0 que e preciso
para a constru~ao do saber e
uma modifica~ao na forma
como urn esta sendo traba-
lhado a questao ensino-aprendi-
zado.

Vma nova pedagogia deve
ser proposta na reformulayao
das prMicas de 'aprendizado'
nas ~nstituiyoes responsaveis
pel a forma~ao do perfil da
nova forya de trabalho que a
nova economia esta exigindo.
o aprendizado se da de for-
ma real quando e uma atividade

transformadora de mentalidade
ou de comportaJ;llento.

Para a construyao dessa rea-
lidade, e necessario 0 compro-
metimento de educador e edu-
cando, como argumenta Schuck
(l997,p.20), na qual 0 foco es-
ta em fazer perguntas e parti-
cipar de urn dialogo no qual
os papeis do professor/aluno nao
sejam predestinados, mas fluf-
dos e dependentes da perfcia e
'insight' do individuo em dada
situayao ...•

Bibliografia
GARVIN et el, J5M n09,1998,p.58-64

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

NFORME
° custo da Cesta Basica,

definida pe/o Decreto-Lei n°
399, de 30 de abri/ de /938,
ca/cu/ado e divu/gado pela
Funda900 CEPRO, para 0
Illes de setembro do corren-
te ano foi de R$ 80.55 (oi-
tenta reais e cinquenta e
cinco centavos) registrando
uma queda em rela900 ao
mes anterior de 2,76.

A queda verificada no
pre90 do tomate, na ordem
de 24,22%, e a noo a/tera-
900 dos pret;:os db' poo e
leite foram determinantes
para a redll900 do custo fi-
nal da Cesta Basica.· HOllve,
aim/a, uma /eve reduC;Godos
pre90s do arroz, fmtas (ba-
nana), carne bovina, farinha
de mal/dioca, feijGo eo/eo
vegetal (Vel' tabela pag. 16).
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NOTICIAS
o professor do Departamento

de Ciencias Economieas I UFPI,
Luiz Car/os Rodrigues Cruz
(Puscas), Especia/ista em Eco-
nomia Rural pe/a Universida-
de de Campina Grande (PB), as-
sessorou 0 VI MUTIRio NOR-
DESTE, no periodo de 14 a 17
de setembro do corrente ano, na
cidade de Cicero Dantas, Bahia.
Com uma dural;QO de 32 horas,
o tema desenvo/vido pelo cita-
do professor foi: Conjuntura Na-
cional: A Opriio Brasileira, com
destaque para a questiio Nordeste.

o MUTIRA-O reLine 19 Orga-
nizal;oes NQo-Governamentais
(ONGs) da Regiiio Nordeste que
estejam desenvolvendo propostas
de convivencia do homem com 0

semi-arido nordestino. Parti-
cularmente, ONGs que se dedi-
quem a estudos e transferencia
de conhecimentos na area de re-
cursos hidricos.

A Escola de Formal;iio
Nordeste da CUT, com sede em
Recife (PE) , esta promovendo
o Curso de Qualificariio Pro-
fissional e Desenvolvimento
Sustenttivel e Solidtirio, para
lideranl;as sindicais dos Es/ados
do Nordeste. 0 "j Modulo, com
carga honiria de 40 horas, foi
ministrado pelos professores
Luis Carlos Rodrigues Cruz
(Puscas), DECON I UFPI e Cleide
Bernal, da UFC, no periodo de
28 a 30 de setembro, em For-
taleza (CE). 0 tem'ario, abordado
pelo prof Pus cas, foi 0 seguin-
te: Conceitos Basicos de Econo-
mia, Evolul;iio Historica da
Economia Capitalista e Dinami-
ca Recente do Capitalismo. Coube,
a profl Cleide, desenvolver os
temas: Formal;Qo Economica do
Nordeste e Dinamica Recente
da EcorlOmia Nordestina.

Os Modulos seguintes do
Curso contam ainda com a par-
ticipal;QO de ou/ros professores,
entre os quais: Tania Bace/ar de
Araujo (UFPE) e Leonardo Gui-
mariies Neto (UFPE).

o professor R.N.Santana, pro-
fessor do Departamento de Eco-
nomia I UFPI, esta coordenando
o Circulo de Debates sobre 0

Mundo Contemporiineo.
Seriio proferidas as palestras:

Dia 21110 - Caos, Conhecimento
e Morte de um Cliche
Prof Michae/ Stricklin (Universi-
dade de Nebraska - EUA)

Dia 25110 - Incerteza e Sujeito
Prof Paulo Vaz (UFRJ)

Dia 26110 - Educal;iio - Arte na
era Tecn%gica
Prof Edvaldo Souza Couto (UFBA)

Dia 27110 - Tecnologia e Ima-
ginario Social: da Necessidade
do Naufragio
Prof Juremir Machado da Silva
(PUC/RS)

Dia 3111 - Piaui, Brasil e Mundo
Prof Clovis Moura (IBEA)

Dia 411I - Uma Nova Economia?
Prof Ricardo Alaggio Ribeiro
(DECONIUFPI)

Dia 511I - Afetividade - Ontem,
Hoje e Amanhii
Profa. M" do Carmo Bedard (UFPI)

Dia 811 I - Depois do Estado-
Nal;Qo:o que?
Prof Washington Bonfim (UFPI)

Dia 9111 - Historia, Comunical;QO
e Sociedade
Prof Gustavo Fortes Said (UFP/.)

o Nucleo de Pesquisas Econ6-
micas do Centro Academico de
Economia I UFPI , foi contratado
pe/o IBAMA para realizar um
estudo sobre a viabilidade
economlca do Parque Nacional
de 7 Cidades, ern Piracuruca-P1.

o trabalho sera coordenado
pe/o supervisor do Nticleo, 0 prof
Dr. Willian Jorge Bandeira
(DECON I UFPI).

'.
INFORME

A inflal;QO do teresinen-
se, medida pelo Indice de
Prel;os ao Cons/lmidor (Custo
de Vida) Teresina, ea/eulado e
divulgado sistematica mente
pe/a Fundal;ao CEPRO, re-
gistrou no mes de setembrol99
um crescimento medio de
0,28%. Isto comparado aos ni-
veis de prel;os praticados no
ultimo mes de agostol99. Este
resultado e 0,64% menor do
que 0 indice verificado no ul-
timo mes de agostol99. Este
resultado e 0,64.% menor do
qlle 0 indice verificado no ul-
timo mes de agosto, refletindo
lima desaceleral;Qo de prel;os
no mes de setembro.

o crescimento medio de
0,28 verificado em setembrol
99, elevou 0 crescimento me-
dio nos nove primeiros meses
do ano para 8,53%, enquan-
to 0 percentual aClimu/ado
nos Llltimos 12 meses atingiu
11,00%. A varial;iio acumu-
lada na vigencia do Plano
Real atingiu 126.60%.

Analisando a composi-
l;QOdo indice de setembrol99,
observou-se que os produtos
componentes dos grupos Ves-
tuario, Artigos de Residencia
e Habital;iio exerceram maior
influencia na formal;iio do In-
dice Geral. com aumentos de
1,46%, 1,38% e 0,57% res-
pectivamente.

Por outro lado, os produ-
tos do Grupo Alimental;iio
apresentaram queda de pre-
l;OS .de 0,18%, funcionando
dessa forma, como inibidor
para que niio se regis/rasse
uma varial;QO positiva ainda
maior no Indice Gera/Jato que
tem se repetido em varias fa-
ses do Plano Real.



INPC I IPC IPCA I IGP-M POUPAN(:A! IGP-DI Taxa de Cambio (1)
PERlODO ffiGE FIPE ffiGE FGV FGV Comercial Paralelo

i I RS!USS RS!USS
Janeiro 0,65 0,50 I 0,70 0,84 1,0189 1,55 1,9832 2,100
Fevereiro 1,29 1,41 j 1,05 I 3,61 I 1,3339 4,44 2,0648 1,950I

Mar~o 1.28 0.56 I 1.10 2.83 1.6672 I 1.98 I 1.7220 1.800
I

Abril 0.47 0.47 0.56 0.71 1.1122 ! 0.03 1.6660 1.717
Maio 0.05 -0,37 0.30 -0.29 1.0790 -0.34 1.7220 1.735
Junho 0,07 -0,08 0,19 0,36 0,8124 1,02 1.7695 1.817
Julho 0,74 1,09 1,09 1,55 0,7948 1,59 1,7892 L862
Agosto 0,55 0.56 1.56 0.7960 1,45 1.9159 1.983
Setembro 0.39 0.35 0.31 1.45 0.7729 1.46
Acumulado
no ano 5,62 6.01 I 13,29 I 9,78 13,39
Acumulado

16,25
IEm 12 meses 5,99 733 13,52 i 14,25

IPC- TERESINA - PESO NA ESTRUTURA E VARlA<;,Ao PERCENTUAL
SETEMBRO DE 1999

I PESONA I VARIACAO PERCENTUAL I
GRUPOS ESTRUTURA No roes No ano 12 m~ses I

Alimcnta~ao 41.93 ! -0,18 3,8-+ I 5,9l 1
I Habita~ao 13.25 I 0,57 14,35 19,37 !
Ar!igos de Residencia 5.45 I 1.38 9.54 I to.90 II

Vcstuano 8.36 1.46 11.86 i 16.59I

TransPOrtcs c Comlmica~ocs 11.69 I 0.04 I 15.21 I 17.70 I

Salidc e Cuidados Pcssoais 8,99 0,35 I 13,13 I 14,54
Servi.;os Pessoais 10}3 0)3 5,69 6.51
TOTAL 100.00 0.28 8.5~ 11.00 1

CESTA B...\SICA - COMPOSI(:Ao, QVA..1\iTIDADE E VALOR
SETEMBRO DE 1999

INFORME ECONOMICO
ANO 3 - N° 07 - OUTUBRO DE 1999
EDITADO PELO DEPP DE CIENCIAS ECONOMI-
CAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAui
COORDENA<;AO ECONOMISTA ENOISA VERAS
DEPP DE CIENCIAS ECONOMICAS - UFPI
PROJETO GRAFICO: PROFA ELMIRA SIMEAo
DEPP DE COMUNICA<;AO SOCIAL - UFPI
EDITORA<;Ao GRAFICA: ENOISA VERAS
TIRAGEM: 1500 EXEMPLARES
IMPRESSAO GRAFICA - UFPI
DISTRIBUI<;Ao GRATUITA
ENDERE<;O PARA CORRE$PONDENCIA:
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS
CAMPUS ININGA- TERESINA-PIAUi
CEP: 64049-550
TELEFONE: (Oxx86) 215-5788 / 215-5789 /
215-5790 FAX: (Oxx86)215-5697

I QUAl"iT.
I

IPRODUTOS I VALOR Percentual
I (RS) No roes No ano 1

A~ucar Cristal 3,00 Kg 1,38 I 0,55 I -19,30 I
I I

Arroz 3,60 Kg 2,99 -0,07 I -1,97
Banana (frutas) 7.50 dz 16.13 4.09 I 32.00I

Cafe em Po I 0.30 K 1.79 - 'l I ')

17.51

2.77 0.97 7.78
6.59 1.98 -2256

6.00 Lt 4.80 0.00 0.00
0.75 Kg 2.58 -0,10 10.26
0,90 Lt 1,41 0,41
6,00K, 12,00 I 0,00 0,00

12,00 K 10,60 I -24.22 6,00
80,..';5 -2.76 5.87


