
Ponto
de
Vistanillnero

desta decada!
E estamos super
felizes! Como? Nos
ultimos 3 anos, vencemos
o descaso, 0 desanimo e inu-
meros atropelos. Estarnos mais
fortes e maiores. Nossa publi-
ca<;ao agora possui vinte pa-
ginas! Aprendemos a conviver
com a falta da tinta pi impres-
sora, do papel-jomal, com 0
computador quebrado. Briga-
mos? Demais! E enlouquecedor
e enriquecedor 'viver' 0 cotidi-
ano, seja onde for. Numa uni-
versidade brasileira, entao ..

Desejamos aos leitores ami-
gos Feliz ADO Novo! Nossa
mensa gem de Natal e 0 tex-
to da corajosa piauiense, Auri
Lessa - fundadora e militante
do Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua
no Piaui.

Agradecemos 0 apoio re-
cebido dos docentes e discen-
tes do Curso de Economia,
que tomam possivel esta pu-
blica<;ao. Citamos de maneira
especial, os professores que
contribuiram com este nume-
ro: Almjr Bittencourt , William
Jorge Bandeira, Francisco H.
L. da Rocha, Edson Jose de
C. Lima, Samuel da C. Filho,
Tiago C. Rosa, M3 do Socor-
ro Lira Monteiro e Ricardo
Alaggio Ribeiro. Aos pro-
fessores da Universidade
Federal do Ceara, Manoel B.
de Almeida e Alfredo Jose P.
de Oliveira e 0 soci610go
C16vis Moura, os nossos mais
sinceros agradecimentos pela
contribui<;ao.O nosso reconhe-
cimento it Grafica da UFPI e
it Funda<;ao CEPRO.

Esperamos continuar com
o nosso trabalho decadas. it
frente, pois como ja disse 0
poeta 'navegar e preciso ... '
Ate 2000!

o que e mesmo 0 natal?

fiz as contas, fiz os calculos
a rela~iio dos presentes

escrevi Undas mensagens
para os amigos, parentes

mandei via telefone ,outras pela internet
corri ao shopping, as comprase natal ...

o ritual se repete
mas afinal

o que e mesmo 0 natal?
e a historia de um menino

nascido lti no oriente
muito distante da gente
ha dois mil anos atras ?

tambem eu pensava assim
ate que naquele dia, uma vespera de natal

quando parei nu!" sinal
\ aproximou-se Jesus

pequenino maltratado fora ja crucificado
e ofereceu-me 0 jornal

pegou uma flanelinha e Umpou 0 para-brisa
estendeu sua miiozinha
pediu-me algum trocado
de tiioforte a emOfiio

daquela vez niio fugi os vidros do carro abri
deixei que meu COrafiio

fizesse aquele contato
aU eu vi deus menino
menino jesus defato

pelas ruas apanhando, nas cal~adas se drogando
levando minha sacola

sem familia, sem escola, engraxando meu sapato
vi esse mesf1lom.enino

esse menlno Jesus
morando em um orfanato

tentando matar a fome
com os restos do meu prato
enfermo em um hospitaL..

pus meu olhos nos seus olhos
e envergonhada chorei
em silencio agradeci

porque com ele aprendi
o que e mesmo 0 natal ...
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o recente processo de in-
dustrializat;[io do Ceara apoia-
se no programa de incentivos
jiscais concebido pelo Gover-
no estadual. Neste trabalho,
analisamos os principais as-
pectos deste programa e os re-
sultados ja alcant;ados.

A industrializa<;ao recente do
Estado do ceara tem-se assenta-
do em dois pressupostos basicos.
Em primeiro lugar, a realiza<;ao do
ajuste fiscal e a reestrutura<;ao
administrativa viabilizaram a
mobiliza<;ao dos recursos finan-
ceiros necessarios a implanta<;ao
de obras de infra-estrutura eco-
nomic a indispensaveis ao de-
senvolvimento do Estado, nota-
damente da atividade industrial.
Essas a<;oes, alem do mais, pos-
sibilitaram ao Governo estadual a
apresenta<;ao de contrapartidas
em financiamentos concedidos
por institui<;oes financeiras nacio-
nais e internacionais, resultando
numa amplia<;ao dos recursos
disponiveis para aplica<;ao nos
programas de obras previstas no
planejamento local.

Em segundo lugar, destaca-se
a implementa<;ao de uma a<;ao
estrategica com vistas a atra-
<;aode investimentos industriais,
denominado de Programa de In-
centivos ao Funcionamento de
Empresas (PROVIN), que busca
ao mesmo tempo diversificar a
estrutura economica do Estado

INCENTIVOS FISCAIS
o CASO DO EST

e induzir a interioriza<;iio do de-
senvolvimento industrial, criando,
assim, possiveis p610s economicos
nos municipios.

o principal instrumento de
atua<;ao do PROVIN refere-se
a concessiio de incentivos aos
investidores, oferecendo-Ihes urn
financiamento (emprestimo) pro-
porcional ao imposto (ICMS)
devido na propor<;ao de 45% do
valor pago, no caso de plantas
localizadas na RMF (Regiiio Me-
tropolitana de Fortaleza), e de
75% para plantas localizadas fora
da RMF. Adicionalmente, a epo-
ca da quita<;ao do financiamento,
as empresas recebem urn reba-
te sobre 0 total a pagar, varian-
do este valor em fun<;ao da locali-
za<;iioda planta. Assim, 0 rebate
podera ser de 40% para as plan-
tas localizadas na RMF e de 75%
para aquelas outras localizadas
fora dessa regiao.

Constata-se, pois, que na
efetiva liquida<;iio do financia-
mento as empresas obtem, na
realidade, urn subsidio fiscal (uma
renuncia fiscal do Estado) de
18% e 56,2% do emprestimo
devido, conforme as plantas este-
jam localizadas respectivamente
na RMF ou fora dela. Deve-se
mencionar, por sua relevancia,
que devido ao fato de a base da
concessao do financiamento ser
a efetiva liquida<;ao do ICMS
gerado, a renuncia fiscal e 0 pr6-
prio financiamento ocorrem ap6s

o .inicio do funcionamento da plan-
ta industrial e, portanto, da pro-
du<;ao e venda dos produtos.

Como era previsivel, 0 instru-
mento de incentivos fiscais ex-
presso pelo PROVIN, associa-
do a credibilidade do governo em
homar os compromissos assu-
midos, que minimizou 0 ambien-
te de incertezas, resultou em urn
fluxo significativo de investimen-
tos para 0 Ceara, no periodo
1987-1997. Como pode ser visto
na Tabela I, os resultados deste
programa foram bastante signifi-
cativos, tanto em termos do mon-
tante de investimentos como de
gerac;:ao de empregos e inte-
riorizac;:ao da atividade industrial,
particularmente no periodo 1995-
97.0 investimento total previsto
para 0 periodo 1991-1997 foi
de R$ 5.245,4 milhoes, a pre<;os
de julho de 1997, e 0 emprego
resultante foi de 467,25 mil, sen-
do 93,45 mil diretos e 373,8 mil
indiretos. Emjulho de 1997, do to-
tal de 446 empresas, 98 ja esta-
yam funcionando, sendo que 73
na RMF. Este ultimo conjunto de
empresas totalizava urn investi-
mento de R$ 1.004,4 milhoes e
uma gera<;ao estimada de empre-
gos diretos de 20,4 mil, repre-
sentando, respectivamente 19,1%
do investimento total e 21,8%
dos empregos diretos previstos.

Merece destaque ainda 0 fato
de que, no periodo 1995-1997,
o numero de empresas instaladas

TABELA 1
Programa de Promo~ao Industrial e Atra~ao de Investimentos- 1991-1997

R$ de Julho/97
Periodo Quantidade N~ de Emprego Investimentos

(1000) Em R$ (1.000.000)
RMF Total Diretos Indiretos Total

1991-1994
A 151 204 44,50 178,0 222,50 2643,7
B 50 66 11,1 44,2 55,3 613,61

1995-1997
A 140 242 48,95 195,8 244,75 2601,7
B 23 32 9,3 37,2 46,5 390,79

TOTAL
A 291 446 93,45 373,8 467,25 5245,4
B 73 98 20,4 81,4 101,8 1004,4

Fonte. SIC-Ce
A- Total de empresas
B- Empresas em funcionamento
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e a instalar ja superava 0 total
alcanyado ao tongo do periodo
1991-1994. Este mesmo resulta-
do verificou-se em termos de
geray30 de emprego e volume
de investimentos. la do ponto
de vista da interiorizay30, a re-
du<;:ao no numero total de em-
presas na RMF no pedodo 1995-
1997, quando comparado ao pe-
dodo anterior, e urn indicador dos
efeitos indutores do PROVIN,
uma vez que os incentivos e a
renuncia fiscal do Estado sao
malOres para as empresas que se
instalam nos municipios interio-
ranos.

Em relay30 a esse ultimo as-
pecto, observa-se que a RMF
ainda concentra urn numero sig-
nificativo de empresas incentiva-
das, cerca de 65,2% do total
das empresas instaladas ou com
instalayao prevista. Constata-se,
portanto, que 0 processo de
interiorizayao de industrias no
Estado e alem de timida, ques-
tionavel, apesar do PROVIN,
pois, como mostra estudo re-
cente realizado pelo BNDES, ain-
da ha uma forte concentrayao
dos investimentos industriais e
empregos diretos previstos (Ver
Tabela 2), na RMF e areas adja-
centes.

De acordo com a Tabela 2,
observa-se uma evidente con-
centrayao dos investimentos pre-

vistos na RMF, destacando-se 0 Complexo Portuario do Pecem
nesta regiao sobretudo os mu- devera tornar-se ainda mais
nicipios de Maracanau, Caucaia, nitida com a instalayao do Polo
Fortaleza e Aquiraz. Cerca de Petroquimico e da Termoeletri-
61,7% dos investimentos, refe- ca.
rem-se a projetos industria is 10- Conc1uindo, podemos des-
calizados na area polarizada por tacar tres importantes obser-
Fortaleza. Por outro lade, a ins- vayoes sobre 0 recente proces-
talayao dos Polos Metal-Meciini- so de industrializayao ocorrido
co e Petroquimico no complexo no Ceara: primeiro, constata-se
portuario do Pecem, com fortes que houve efetivamente urn in-
reflexos nos municipios de cremento na oferta de empregos
Caucaia e Sao Gon<;:alo do diretos e indiretos no setor in-
Amarante, tende a intensificar a dustrial; segundo, 0 volume e a
concentrayao espacial dos em- natureza dos investimen'tos
preendimentos na RMF. No caso implantados e previstos deverao
de se considerar este ultimo muni- • fomentar, no medio prazo, a
cipio em conjunto com os inte- mudanya de perfil da industria
grantes da RMF, a porcentagem cearense, tornando-a mais mo-
dos investimentos previstos para derna, diversificada e dinamica
esta area elevar-se-ia para cer- e, por ultimo, observa-se uma
ca de 87,4%. persistente concentrayao in-

Outro aspecto a considerar, a dustrial na Regiao Metropolitana
partir dos dados da Tabela 2, de Fortaleza, embora tenha ocar-
refere-se a previsao de criayao rido efetivamente urn proces-
de empregos diretos como re- so de interiorizayao de alguns
sultado dos investimentos pre- segmentos industriais •
vistos. Constata-se que no muni-
cipio de Sao Gonyalo do Ama-
rante. os investimentos apresen-
tam uma elevada razao capital /
trabalho, cerca de R$ 1,06 milhao
por emprego direto gerado, sen-
do, assim, muito superior ao
verificado para 0 restante do Es-
tado, cuja relayao media e de
R$ 43,16 mil. Essa caracteristica
dos investimentos previstos para

*.MASOI·J. 80.w;o D/-: AI ..l/r:tDA e professor
do Curso de Mestrado em Economia da
UFCICAEN, Phd em Economia
* *AI ..III/1 BIT'('f·:.V(;O(I/lT D,I S".v" e professor
de Economia do DECON/UFPI, Mestre
em Teoria Economica/CAEN

TABELA 2
Principais lnvestimentos no Ceara, por :\'1unicipio'

\Iuniripios

I
Total de I Empregos Diretos 1,\lunieipios Total de . Empregos Diretos

Investimentos (LSS I Investimentos
i \Iilhejes) i (USS Milhoes)

Sjo Gem,al" d" Amaranle I ~-Il.~

I
')1 Limol:iro uo Norte 10.0 1.730

\1aracanau t09./) 11.71-1 '-'10rada :"ova 17,5 488
Caueaia I 291.~ 11.223 lua"eiro do Norte 17.4 631
Fortak".a 20X) I 5.813 .·\raeali 12.0 685I
Aquiraz 102.8 1.-195 ltapi[JOca 12.0 1.000
Paealuha I M.o 3.S09 Iguatu 11,5 1.129
Hnri7ontt: 153,2 5.-134 Itapage 11,5 1.560
Eusebio 132,1 1.086 Quixcramohim 10,8 1.245
Maranguape 95,2 3.522 Paraeuru 7,0 400
Craw 79,8 2.550 Crateus 6,1 1.028
Quixada 63,7 1.690 Forquilha 5,2 560
Sobral 50,0 2.121 Santa Quiteria 5,0 450
L;bajara 50.0 650 L;mirim 2,5 300
Paeaju, 42,2 1.685 Uruburetama 2,5 300
Barbalha 29.8 1.456

FOf1(c.Dcnlsc Andrade Rodrigues, Rev"la do BNDES, v.5, n. 10, p. 151-174, dez. 1998
'A partir de 1995.



CONJUNTURA, ESTRUTURA E
CRESCIMENTO ECONOMICO NO BRASIL

Nos ultimos anos a analise de
eonjuntura economica aU'aves de
fundamentos macroeconomicos tem
ganhado muita audiencia no Brasil e
no mundo. Proliferam nas revistas.
acadcmicas ou nao, cenarios macro-
economicos dos mais simples aos
mais sofisticados. A razao disso
deve-se a importancia atribuida as
variaveis agregadas. tais como taxa
de juros, taxa de eambio. taxa intlacio-
naria e taxa salarial. como determi-
nantes do nivel de atividade eco-
nomica e que exercem influcncia de-
cisiva em varios setores economicos.

As referidas variaveis sao impor-
tantes tambcm porque exercem efei-
tos no nivel da demanda agregada.
A taxa de juros. pOI' exemplo, atinge
diretamente a demanda por bens de
consumo duraveis e exerce influen-
cia importante na demanda de hens
de consumo nao-duraveis. Aparece
tambem como variavel relevante nas
decisoes de investir, em bora seia 0
estado de confian<;:a (expectativas') no
futuro da economia que aparece
como variavel decisiva. porem os
juros se reterem a rendimentos finan-
ceiros que concorrem com investi-
mentos fisicos e quando os ativos
financeiros apresentam taxas de ren-
tabilidade mais atrativas, inibem for-
temente os investimentos reais, le-
vando a preferencia pel a liquidez
dos investidores que preferem apli-
car seus capitais em ativos de curto
prazo.

A taxa de juros apenas parcial-
mente e determinada pela polftica
monetaria do Banco Central e/ou
pelas decisoes do Copom. Um com-
ponente importante dos determi-
nantes dos juros sao as expectativas
dos agentes economicos, expecta-
tivas essas que se formam nos mer-
cados financeiros e monetarios em
fun<;:ao de indicadores ligados a di-
vida publica, ao desempenho da eco-
nomia e ao sistema de pre<;:os,den-
tre outros.

Expectativas de crescimento da
divida puhlica (interna ou external
signiticam esperar necessidades mai-
ores de financiamento para 0 setor
publico, tendo como consequencia
imediata 0 aumento das taxas de
juros nos mercados futuros e mu-
dan<;:a de rumo na taxa presente.
Logo, as expectativas dos agentes

colocam limites as a<;:oesdo governo
quanto ao nivel das tax as de juros.

A taxa de cambio apresenta im-
portantes determina<;:oes sobre a eco-
nomia. sobretudo na demanda ex ter-
na. nos pre<;:os internos e no tluxo de
capitais com 0 exterior. A sobreva-
loriza<;:aoartificial do cambio represen-
ta perda de competitividade no co-
mercio exterior, embora permita im-
porta<;:oes mais baratas de maquinas,
insumos e materias-primas que veni
melhorar a produtividade interna. 0
cambio desvalorizado melhora a
competitividade das exporta<;:oes,
mas encarece as importa<;:oes e afeta
negativamcnte a demanda interna
pel a perda de poder de compra dos
trabalhadores.

A exemplo da taxa de juros, a taxa
de cambio sofre fortes influencias das
a<;:oes dos investidores internacionais
e da politica governamental. 0 gover-
no exerce intensa vigilancia sobre 0
cambio porque seu movimento tem
efeitos marcantcs sobre os pre<;:os in-
ternos c 0 nivel das reservas inter-
nacionais. as quais balizam a confi-
an<;:ado pais par parte dos agentes
economicos. em termos de pagamen-
tos externos. Aqui reside uma das
Fontes de instabilidade no Brasil.
pois 0 cambio flexivel fica exposto a
toda especie dc turbulencia externa,
afetando, intensamente, variaveis in-
ternas cruciais. tais como pre<;:os,
juros e a propria divida intema.

A taxa inflacionaria sofreu reajus-
te modesto com a forte desvaloriza-
<;:aocambial. mas nao se pode descar-
tar algum refluxo inflacionario no fu-
turo. POI'enquanto, a manuten<;:ao da
demanda agregada em nivel baixo.
mantem os pre<;:osrepresados devido
as dificuldades de repasses de cus-
tos. Assim, pode-se aceitar a hipote-
se de uma certa dose de infla<;:ao re-
primida, que pode significar um au-
menta do patamar dos pre<;:osabsolu-
tos quando 0 PIB voltar a crescer a
taxas acima de 3% ao ana.

Os salarios no Brasil continuam
baixos. decorrentcs da baixa produ-
tividade relativa aos paises ricos,
embora tenha se verificado ultima-
mente um ligeiro aumento do salario
medio, ate mesmo nos setores infor-
mais, embora as custas do aumento
do desemprego. Esse resultado pode
ser atrihuido a aeelera<;:ao do aumen-

to de produtividade advindo das
reestrutura<;:oes empresariais dos
ultimos 10 anos.

Porem, a analise de conjuntura
nao pode prescindir da analise es-
trutural, pais e esta ultima que
condiciona a primeira. A distribui-
<;:ao de renda. por exemplo, e uma
variavel estrutural de forte determi-
na<;:ao em rela<;:ao a conjuntura. A
alta concentra<;:ao de renda no Brasil
condiciona uma alta propensao mar-
ginal a consumir, embora sendo baixa
a demanda media, porque deixam
milhoes de brasileiros a margem do
mercado. determinando uma grande
demanda reprimida. Fato que deter-
mina um mereado de estreitas pro-
por<;:oes. contribuindo decisiva-
mente para a baixa eficiencia
operacional das empresas, sobretudo
pOl' criar problemas de escala produ-
tiva.

o nivel educacional no Brasil e
hastante baixo, mesmo eomparado
com alguns paises da America do
SuI. 0 grau de analfabetismo e ver-
gonhoso. Essa condi<;:ao e uma das
responsaveis pela baixa produtivi-
dade, pelo alto indice de pobreza e
de marcantes desigualdades sociais.
E mais uma condieionante estrutu-
ra! de peso que dificulta bastante
uma mais rapida absor<;:ao dos no-
vos processos de produ<;:ao e de
gestao que fazem parte da revolu-
<;:aotecnologica e industrial que se
passa no mundo.

Outra condi<;:ao estrutural e a
fragilidade tecnologica da industria
brasileira. Os dispendios industriais
medios em P&D e treinamento de
pessoal se situa em niveis proxi-
mos a 0,7% a 0,5%, respectiva-
mente. Alem disso, as bases tee-
nologica e organizaeional, no Brasil,
estao fortemente defasadas em rela-
<;:aoao mundo de hoje, com grande
contraste entre 0 quadro internacio-
nal e 0 brasileiro, determinado pel a
mudan<;:a de paradigma das tecno-
logias intensivas em capital e pela
introdu<;:ao da produ<;:ao flexivel, fa-
to que exige. gastos muito mais am-
plos em P&D e grandes esfor<;:os
em treinamento e reciclagem de tra-
balhadores. Essa situa<;:ao refor<;:a
ainda mais a dependencia do pais
ao capital estrangeiro a ponto de
transferir para 0 exterior, somente



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

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

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

imposto sindicdl dnUdlmente ".

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

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

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

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

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

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

A NOVA ECONOMIA E 0
CICLO DE NEGOCIOS

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ternaciona/ entre aque/es que
detem as novas

tecn%gias ... "

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

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

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

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

de combate a pobreza .•

PINOCHET

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

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

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

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

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

Em lOde janeiro de 1959, com
a ascensao de Fidel Castro ao po-
der, na Ilha de Cuba, houve a vio-
lac;;ao do conceito de zona de exclu-
sividade de influencia ou seguran-
<;:a,das superpotencias com ameac;;a
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constante de retaliac;;ao, dos Esta-
dos Unidos da America. POl' conse-
guinte, de acordo com 0 pensamen-
to vigente nas relac;;6es interna-
cionais, na epoca da suhlevac;;ao
militar no Chile, nao seria aceitavel
uma nova modificac;;ao no cenario
internacional, decorrente da im-
plantac;;ao de mais um Governo
Socialista, na America Latina.

Assim, a den'ocaC:a do Govemo
de Salvador Allende estava inse-
rido na complexidade da bipo-
laridade de podcr, surgida em 1945,
com 0 aparccimcnto dc superpo-
tencias. e da divisao ideologica da
Comunidade de Nac;;6es, entre Ca-
pitalislas e Socialistas.

a Gal. Augusto Pinochet, que
era Comandante do Exercito do
Chile, escolhido pelo proprio presi-
dente Salvador Allende, contou com
apoio interno. da Democracia - Cris-
ta, c apoio intemacional dos Estados
Unidos da America, e demais paises
da America Latina, com excec;;ao de
Cuba, para derrubar 0 Presidente
Allende e restaurar 0 man do da
Alianc;;a acidental, no pais.

a Gal. Pinochet, portanto, esta
ha 13 meses detido no Reino Unido
e envolvido no contraditorio jurf-
dico do Direito Intemacional, que
considera os Crimes de Genocidio e
Contra a Humanidade, com vigencia
permanente, nao caducos, e supra-
nacionais.

Com 0 ter'mino da Segunda
Guerra Mundial em 1945 e em de-
correncia dos crimes de genocfdio
e contra a humanidade cometidos
pela Alemanha Nazista, durante os
seis anos de durac;;ao deste conflito
intemacional, 0 Tribunal Intemaci-
onal de uremberg, que julgou e
sentenciou os govemantes da Ale-
manha e Italia, presos apos a guer-
ra, inseriu no Direito Intemacional,
nao haver prescric;;ao desses tipos
de crimes, podendo a qualquer mo-
mento. 0 acusado, ser preso e julga-
do, pOl' atos cometidos no passado.

Pautado neste principio do Direi-
to Internacional, varios dirigentes
nazistas foram presos nos ultimos
54 anos e levados a julgamento, pOI'
crimes cometidos no periodo entre

setemhro de 1939 e maio de 1945.
Recentemente, urn dirigente croata
do Governo aliado da Alemanha
Nazista, foi preso na Argentina,
deportado para a Croacia, a pedido
deste, julgado e condenado, apesar
da idade avanc;;ada. Tambem, recen-
temente, 0 frances Maurice Papon,
integrante do Governo de Vichy,
que ocupou diversos cargos impor-
tantes nos ultimos 30 anos, na Fran-
c;;a, foi condenado a J0 anos de
prisao, pelas ac;;6escometidas duran-
te a Segunda Guerra Mundial,
apesar da idade avanc;;ada, 8 Janos.

Estes fatos demonstram que os
Crimes de Genocidio e Contra a
Humanidade, nao prescrevem. a juiz
Balthazar Garzon, da Espanha, ten-
ta conveneer a mais alta Corte
de Justic;;a do Reino Unido, que 0
Gal. Augusto Pinochet cometeu
estes crimes ao longo dos 17 anos
de poder no Chile. as Desapare-
cidos, ou seja, pessoas que foram
presas com a derruhada de Salvador
Allende, pelas forc;;as de seguranc;;a
do Estado e nao mais localiza-
das, sao aproximadamente 3.500,
das mais diversas nacionalidades,
incl usive espanhOis.

a Pacto Politico elaborado pOl'
Pinochet a partir de 1988, quando
decidiu devolver 0 Poder Politico
aos civis em razao da iminencia
do termino da Bipolaridade de Po-
der, estabeleceu a prescric;;ao de to-
dos os crimes politico-militar, come-
tidos nos 17 anos de Estado de
Excec;;ao. Em outras palavras, a Jus-
tic;;a do Chile nao poderia julgar
os militares chilenos pelas ac;;6es
desenvolvidas. De acordo com a Lei
Magna do Pais, a questao dos De-
saparecidos estava encerrada.

Com 0 consentimento dos Poli-
ticos do Chile, 0 Pacto foi assinado
e a democracia restaurada. Pinochet
entregou 0 cargo de Chefe de Es-
tado ao democrata-cristao, Patricio
Alwayn, em J990, e permaneceu co-
mo Comandante do Exercito ate 1997,
quando, em consonancia com a Carta
Magna, deixou 0 comando e as-
sumiu a vaga de Senador Vitalicio,
porter sido ex-Presidente.

E foi nesta condic;;ao de Senador
da Republica, no exercicio, que via-
jou ao Reino Unido, em visita pri-
vada, para ser submetido a cirurgia
na coluna.

,
A

Perante 0 Direito do Chile e di-
versas convenc;;6es internacio-
nais assinadas e ratificadas pelos
paises integrantes da Comunidade
de Nac;6es, 0 Gal. Augusto Pinochet
tern imunidade diplomatica, sendo
ilegal a sua prisao e possivel ex-
tradic;;ao para a Espanha. A viola-
c;;ao da imunidade diplomiltica gera
intranquilidade nos paises e
governantes, temerosos de terem
seus atos intemos, questionados e
julgados a luz do Direito Intema-
cional, em transformac;;ao.

a Direito lntemacional tern pas-
sado pOI' constantes mudanc;;as
apos a Segunda Guerra Mundial,
notadamente nesta ultima decada
do Seculo XX, acompanhando as
transformac;6es de natureza pol i-
tica ocorrida na Comunidade de

ac;;aes, em razao do fortalecimento
da Democracia, e declfnio dos
Govemos ou Regimes Totalitarios
e Autoritarios.

A corrente c1assica de pens a-
mento do Direito Internacional, com
destaque para 0 jurista Hildebrando
Accioly, argumenta ser este essen-
cialmente Recomendatorio. Em ou-
tras palavras, as decisaes adotadas
com hase no Direito Intemacional,
notadamente tratados e acordos
assinados, somente passam a ter
validade intema, nos paises, de-
pois de aprovados pel os Congres-
sos Nacionais e ratificados· pel os
Chefes de Govemos ( Pari amenta-
rismo) e Chefes de Estado (Presi-
dencialismo ). a principio da Sobe-
rania Nacional continu.a Una e
Indivisivel. Neste caso,.Q Direito
Intemacional nao podera se sobre-
pOI' ao Direito Nacional. As deci-
saes internas sac coercitivas. As
decis6es intemacionais, recomen-
datorias. ao existe poder politico e
juridico internacional capazes de
impor uma decisao intemacional,
sem que os paises, com base no
Direito Nacional, delibere pelo aca-
tamento ou nao. Ha menos de urn
mes, 0 Congresso Americano (EUA),
impos expressiva derrota politica
ao Presidcnte Bill Clinton, ao nao
aprovar 0 Tratado de Nao Prolifera-
c;;aode Armas Nucleares (TNP), as-



sinado por ele, e defendido na Co-
munidade de Nac;:oes. 0 Presidente
Clinton e 0 principal defensor do
TN P, nas relac;:oes intemacionais.
Mas Washington, apesar de ter
assinado 0 Tratado, nao podenl
Ratifica-Io, nem Reconhece-Io, pois
o Congresso Nacional. desautori-
zou, mediante v9tac;:ao, a assinatura
presidencial.

Uma nova corrente de pensa-
mento do Direito Intemacional tenta
ganhar espac;:o nos derradeiros anos
do seculo xx. Juristas brasilei-
ros como Jose Francisco Rezek,
Juiz da Corte Intemacional de Jus-
tic;:a,com sede em Haia, Holanda e,
Antonio Augusto Canc;:ado Trin-
dade, Juiz e Presidente da Corte
Interamericana de Justic;:a, com sede
em Sao Jose, na Costa Rica,
defendem que 0 Direito Interna-
cional, em casos explfcitos de Crimes
de Genocidio e Crimes Contra a
Humanidade, possam ser coerciti-
vos, independente da aceitac;:ao ou
nao pelo pais interpel ado.

A constituic;:ao do Tribunal Pe-
nal Intemacional, com sede em Haia,
Holanda, para julgar crimes de
genocidio e crimes de guerra,
cometidos em Ruanda e Burundi,
na Africa Negra, e em Kosovo,
na Federac;:ao Jugoslavia, e urn exem-
plo claro da transformac;:ao do Di-
eito Intemacional, e da forc;:a coer-
citiva que esta a conquistar nas
relac;:oes intemacionais.

Dirigentes de Ruanda e Burundi,
bem como das Guerras ocorri-
das na Croacia, Bosnia-Herzegovina
e Kosovo, estao sendo cac;:ados,
presos e submetidos a julgamentos,
pelo Tribunal Penal Internacional,
pelas acusac;:oes de Crimes de
Genocidio e Crimes Contra a Huma-
nidade. Contra 0 Presidente da lu-
goslavia, Slobodan Milosevic, exis-
te urn mandato intemacional de
captura, expedido pelo citado Tri-
bunal, em razao da polftica de ge-
nocidio desencadeada contra a
populac;:ao albano-kosovar, da Pro-
vincia de Kosovo. Milosevic, nao
pode deixar 0 territorio da lugos-
lavia, nem visitar Kosovo, que
continua como parte integrante da
Federac;:ao.

A situac;:ao juridica do Gal.
Augusto Pinochet flutua entre es-
tas duas correntes de pensamento.
o Reino Unido reconhece 0 crime
de genocidio, como crime contra a
humanidade. Reconhece que para
crime de genocidio nao existe imu-
nidade diplomatica. Reconhece que
fatos graves de desrespeito aos
direitos humanos foram cometidos
no Chile nos 17 anos de Poder do

general-Presidente. Reconhece, as-
sim,o direito da Justic;:a da Espanha
em requerer extradic;:ao do General.
Aguarda do Juiz Balthazar Garzon,
as provas materiais do genocf-
dio ocorridos no Chile, para poder
deliberar.

A defesa do General argumenta
que somente a Justic;a chilena po-
de julgar os possiveis crimes co-
metidos pelo General. Que os Atos
em questao foram cometidos no
ten-itorio do Chile. Que 0 General e
Senador Yitalicio, com direito a imu-
nidade diplomatica, nao podendo
ser presQ e julgado por terceiros
paises. sob pen a da revisao dos
tratados internacionais que tratam
do assunto. Que 0 General tern mais
de 80 anos de idade e saude fragi!,
com dependencia, inclusive de 10-
comoc;:ao. Por conseguinte, a sua
libertac;:ao e retorno ao Chile, e ar-
gumentada, em razao da natureza
humanitaria, do Direiio. Que existe,
outrossim. a disposic;:ao do Gal.
Pinochet, ao retomar ao Chile, de
se afastar total mente da vida po-
Iftica do pais. Renunciaria a vaga
de Senador Yitalfcio e acalmaria as
Forc;:as Armadas que acompanham
com intranquilidade, a reclusao do
seu ex -Comandante-em-Chefe, no
Reino Unido.

[ "0JUiz Balthazar Garzon,
da £spanha, poderia Iniciar

o julgamento de
responsaveis por Crimes

de Genocfdio e Contra
a Humanidade,

pelo
proprio pais ".

Do ponto de vista polftico, a pri-
sao do General causa instabilida-
de na fragil democracia do Chile.

o Juiz Balthazar Garzon, da
Espanha, poderia iniciar 0 julga-
mento de responsaveis por Crimes
de Genocidio e Contra a Humani-
dade, pelo proprio pais. Durante 40
anos a Espanha foi governada
pelo Generalfssimo Francisco Fran-
co, aliado da Alemanha Nazista e
da Italia Fascista, na Segunda Guer-
ra Mundial. Durante a longa dita-
dura, cometeu genocidios e crimes
contra a humanidade. Bombar-
deou Guernica, com apoio da
Lutwaffe Alema. Milhares de espa-
nhois indefesos morreram em vir-
tude dos canhoes de Franco e dos
avioes de Hitler.

Toda forma de reslstencia republi-
cana foi massacrada impie-
dosamente, assim como os bascos
e cataloes. Implantou urn Govemo
Militar impiedoso com os adver-
sari os, que eram tratados como ini-
migos do Estado. Ao falecer de
morte natural em 1975, Franco havia
trac;:ado a continuidade do franquis-
mo com 0 coroamento do seu per-
ceptor, Juan Carlos I, como Rei.
Criado, desde crianc;:a, pelo ditador,
foi preparado, como sucessor, e
continuador do regime implantado
em 1936.

Juan Carlos foi transformado em
Rei, Chefe de Estado, 0 Parla-
mentarismo restaurado, na plenitude,
e urn Pacto Polftico assinado em
1976, objetivando conceder estabi-
lidade a Espanha, pos-franquista.
o Pacto de Moncloa foi assinado
por todos os partidos politicos,
inclusive 0 Comunista e Socialista,
possibilitando 0 esquecimento dos
crimes de genocidio c polfticos,
e concedendo aos militarcs e civis,
imunidadc e impunidadc pelas ac;:oes
praticadas.

o Pacto de Moncloa perdoou
os crimes do franquismo, sem con-
sulta a populac;:ao. Foi uma decisao
de Gabinete, objetivando manter
a Espanha un ida, coesa, capaz de
se integrar a Europa Ocidental
e buscar adentrar a Comunidade
Economica Europeia, como de fato
ocorreu.

A demagogia da polftica e da
ac;;ao do Juiz Garzon reside nao
no fa to de pretender desvendar cri-
mes de genocidio e contra a hu-
manidade, na Comunidade de Na-
c;;oes, e sim em esquecer propo-
sitadamente dos crimes da Era do
Generalissimo Francisco Franco,
e do questionavel, do ponto-de-vis-
ta do Direito, 0 Pacto de Moncloa.
Por que, como espanhol, nao des-
venda primeiro os crimes de
genocidio ocorridos no proprio pais?
Por que nao julga os responsaveis
pelo Massacre de Guernica? Por
que nao coloca no banco dos reus
o Rei Juan Carlos - filho adotivo
do Generalissimo e seu sucessor -
que nada fez durante a ditadura
para aplacar a repressao aos
opositores e '\0 nacionalismo.

Que responsabilidades politicas
tiveram os senhores Adolfo Suarez
e Manuel Fraga Iribame no Regime
Franquista ? Estao vivos. Exerce-
ram os mais destacados cargos
politicos na Espanha do Rei Juan
Carlos I e continuam ocupando
posic;:ao de relevancia no cenario na-
cional, tendo sido agraciados com
titulos de nobreza.



Diante destes fatos historicos
e indefensaveis fica insustentavel a
posiyao politica do jurista Balthazar
Garzon, que pretende julgar 0 Gal.
Augusto Pinochet, do Chile, na
Espanha, e nem sequer questiona
a validade juridica do malfadado
Pacto de Moncloa, 0 primeiro entre
os paises de origem latina, a prcs-
crever os Crimes de Genocidio e
Contra a Humanidade.

Diante deste argum'ento, outros-
sim, 0 Juiz Garzon perde confiabili-
dade e credibilidade. Na verdade, 0
que ele busca e notoriedade inter-
nacional, quiya, para ocupar, no
futuro, uma cadeira de Juiz, de uma
Corte Intemacional de Justiya. Caso
contrario, comeyaria a apurar crimes
de genocidio e contrJ a humanidade,
no proprio pais, e nao em terceiros.

Nao sou defensor da impunidade,
de ditadores e de arbitraricdades.
Mas, nao concordo com a demago-
gia polftica, com 0 exibicionismo
individual, com a fraqueza de alguns
que utilizam argumentos nobres e
serios pertinentes a humanidade,
para 0 atingimento de interesscs pri-
vados.

o Gal. Augusto Pinochet deve
acima de tudo, ser julgado, pelos
seus atos, mas pelo povo chlileno,
e nao pela Comunidade de ayoes,
que continua fomecendo guarida a
ditadores truculentos como Fidel
Castro, de Cuba, c Jian Zemig, da
Republica Popular dll China. Assim
pensamos •

* FR.I.I'(.'f.\·(.vHu.,.IJR.LI·:iof).IRoOI,1 epro-
fessor de Economia do DECON/UFPI,
Doutorando em Integra<;ao Economica.
Mestre em Rela<;6es Intemacionais e Es-
pecialista em Politicas e Estrategias. E Es-
critor e Jomalista Colaborador.

ERRATA
ASPECTOS RELEV ANTES DA
GUERRA DE KOSOVO

Os Curd os .estao sendo massacra-
dos e dizimados pelos govemos da
Turquia, Ira, Iraque e Siria, ha deca-
das. Milhoes de curdosja foram ex-
terminados, neste Seculo, sem que
os Estados Unidos da America,
OT AN e Nac;oes Aliadas, nada fi-
zessem para evitar os massacres .
No presente momento, desafiando
a Europa, Washington e Comunida-
de de Nac;oes, Ancara condenou 0
Ifder curdo Abdullah Ocalan a pena
de morte . Fatalmente sera enforca-
do pois a repercussao intemacio-
nal do seujulgamento militar vicia-
do, foi insignificante. Nenhum Ifder
internacional condenou 0 Governo
da Turquia por diziruar a populayao
curda e de condenar a pena de mor-
te 0 lider Ocalan .

o "RANKING" DO PRESTIGIO E-A BANALIZAc;AO OA PESQUISA

No Brasil de hoje, 0 desrespei-
to ao trabalho docente nas uni-
versidades publicas manifesta-se
visivelmente pelo aviltamerito
dos salarios pagos aos profes-
sores e pel a precariedade das
condiyoes de atuayao academica.
Esses fatores, dentre outros igual-
mente serios, tern levado as insti-
tuiyoes a urn processo de
deteriorizayao e descaracteriza-
yao, chegando a comprometer a
credibilidade que ostentavam. No
caso especifico da atividade de
magisterio, 0 problema se toma
mais visivel em virtude desta
atividade estar mais diretamente
identificada com 0 quadro de
penuria que atingiu 0 nosso sis-
tema educacional , e, em conse-
quencia , vem desmotivando os
melhores profissionais a atuarem
em salas de aula vez que somen-
te 0 segmento ligado a pesquisa
ainda permanece parcialmente
"valorizado". 0 equivoco verifi-
ca-se, inclusive, no meio acade-
mico onde, em muitas universida-
des, a casta dos "pesquisadores"
tripudia sobre 0 trabalho daque-
les que se dedicam exclusivamen-
te a transmissao de conhecimen-
to ao alunado.

A constatayao mais seria so-
bre a tentativa de hierarquizayao
valorativa das atividades acade-
micas, priorizando a "produyao
cientifica inedita" , e de que esse
comportamento tern contribuido
para transformar excelentes pro-
fessores em pesquisadores de
ocasiao. Assim, a missao do pro-
fessor em sala de aula vem dei-
xando de ser encarada como
aquela que se deve transcender a
todas as outras pelo seu alcan-
ce social na medida em que
democratiza 0 conhecimento di-
fund indo arte, ciencia e tecno-
logia.

Crist6vao Buarque, em sua
obra A Aventura da Universi-
dade, retrata claramente essa
questao quando afirma: "A dedi-
cQl;:iio ao ensino, a peljei9iio
nas aulas, 0 trabalho de mestre

orientador de alunos de gra-
dua9aO nao repercutem com
impacto positivo na carreira
de um professor universitario
brasileiro. Muitas vezes esse
professor ainda fica relegado
e nao e bem vis to. Ao contra-
rio, qualquer trabalho publi-
cado e qualquer tese, ate mes-
mo os que jamais seriio lidos,
sem a menor ressonancia, sao
tomados como indicadores
de produ9iio e de criativida-
de academica. Isso faz com
que os professores abandonem
as salas de aulas" . Por sua
vez , a obrigayao de desenvolver
pesquisas para gal gar degraus
na escala de poder e prestigio
das uni versidades tern trazido
serios prejuizos as instituiyoes
que assim perdem preciosas
horas do magisterio de excel en-
tes professores em favor do
tempo por eles desperdiyado em
muitas pesquisas superficiais e
me9iocres. Segundo Max Weber,
" E puro acaso se esta dupla
aptidao (referindo-se ao ensino
e a pesquisa) se faz presente
em um (mico homem".

Vale ressaltar, ainda, que a
forte cobranya atualmente
verificada em relayao ao
quamtum de prodw;ao cientifica
das universidades faz com que
a atividade de pesquisa muitas
vezes se constitua em mera
obrigayao funcional e/ou so-
cial que tende a desaguar na
produyao de cultura intiti!. No
mister, assim se manifestou
Wladimir Kourganoff em seu li-
vro A Face Oculta da Univer-
sidade: "Foi-se 0 tempo em que
a atividade de pesquisa era
motivada antes de tudo pela
curiosidade do espirito, pelo
desejo de compreender a na-
tureza, uma especie de mistica
da ciencia, ou seja, por uma
verdadeira VOca9ao de cien-
tistas. Hoje essa atividade se
tornou basicamente uma fon-
te de prestigio. As universi-
dades ai veem sobretudo um'
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meio de eleva I' seu nome e
sua clientela. Para muitos pro-
fessores e urn meio necessario
e suficiente para uma bela
carreira. Eles nao se perguntam
o que podem fazer pela cien-
cia. mas 0 que a ciencia pode
fazer pOl' eles".

Nao se pode negar que a
atividade de pesquisa, talvez, a
mais espinhosa da universidade
em virtude dos condicionantes
estruturais que Ihe sao inerentes.
Na maioria de nossas instituiyoes
os laborat6rios sao obsoletos, as
bibliotecas desatualizadas, os pro-
fessores polivalentes e, via de re-
gra, nao existe uma politica
sinalizadora das linhas de inves-
tigayao viaveis e/ou prioritarias.
A indefiniyao desses balizadores
para a pesquisa transforma a
universidade num organismo sem
identidade, comprometendo sua
missao e penalizando a socieda-
de que nao recebe beneficios
efetivos. Segundo Jose Clemente
Pozenato, em artigo publicado na
revista Enfoque (A universida-
de e a nova sociedade) " A Uni-
versidade podera tern muitas
fisionomias possiveis: ela e urn
instrumento que deve se adap-
tar a urn projeto determinado,
concreto. decOiTente da von-
tade social. de utilizar;ao do
saber. Sem perder de vista ou,
mais exatamente, tendo em vis-
ta 0 projeto da sociedade. de-
vera a universidade decidir
que conhecimentos cientificos
e que conhecimentos tecno-'
logicos sao prioritarios", SQ-'
bre essa mesma questao e
enfatizando a missao da Univer-
sidade como agente de desenvoJ-
vimento, assim se manifestou
Henrique Ratter (In. Pesquisa
Universitaria em questiio): "ad-
mitindo a premissa de que 0

conhecimento cientijico-tecno-
logico e condir;ao indispensa-
vel ao desenvolvimento social.
caberia ao poder publico for-
mular politicas e diretrizes que
lograssem assegurar a relati-
va autonomia e versatilidade
da pesquisa academica e, ao
mesmo tempo, preconizar e in-
centivar mecanismos que per-
mitissem a sua interar;ao com 0

sistema produtivo".
Nao se pode ignorar, tambem,

que 0 excesso de zelo da parte
de muitos academicos ao defen-

der a "autonomia cientifica" dos
pesquisadores tanto pode estar
revestidos dos melhores prop6-
sitos como pode ser somente
uma manifestayao de descom-
promisso com as demandas e
carencias da' sociedade, "A pro-
pria comunidade cientifica tern
se empenhado em defender
a autonomia da pesquisa, a
partir do pressuposto que so-
mente a mais completa liber-
dade e autonomia da pesqui-
sa. sem imposir;oesou restrir;oes
de ordem economica ou poli-
tica, seria capaz de proporcio-
nar a sociedade os beneficios
esperados. Esta postura de
torre de maJfzm, no entanto, tern
se constituido num dos prin-
cipais obstaculos ao desen-
volvimento de mecanismos e
canais institucionais visando
intensificar 0 relacionamento
entre a universidade e as em-
presas ", (Ratter, H. op.cit)

~
indefinifJo

desses balizadores
para a pesquisa

transforma a .
universidade
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com prom e ten do
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beneffcios efetivos".
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E importante, entretanto, que
as iniciativas investigadas inde-
pendentes nao sejam cercea-
das sem uma rigorosa e criteri-
osa avaliayao, mesmo quando
nao forem perfeitamente com-
pativeis com as linhas de pes-
quisa trayadas pela instituiyao,
para nao se deixar escapar opor-
tunidades ineditas de avanyo em
areas nao contempladas nos
pIanos e programas preesta-
belecidos. A banalidade "cienti-
fica" e quase sempre decorren-
te da ausencia de criterios ob-
jetivos e consistentes na avalia-
yao dos projetos propostos e este
e urn risco que a instituiyao se-
guramente pode evitar.

Segundo Kenneth Minogue, "Mi-
lhares de martires anonimos
devem tel' morrido para que 0
homem adquirisse 0 conhe-
cimento de quais plantas eram
comestiveis e quais seriam
venenosas". (0 Mundo Aca-
demico e 0 Mundo Pratico. In:
o Conceito de Universidade),

A banalizayao da pesquisa,
contudo, se constitui hoje numa
das maiores fontes de desper-
dicio nas instituiyoes universita-
rias. Persiste a falsa ideia que to-
dos devem ser cientistas, desco-
bridores, inventores ou literatos,
fomentando-se a competi<;:ao ate
pela produyao de obras mais
volumosas onde, muitas vezes,
a quantidade de paginas e inver-
samente proporcional ao con-
teudo nelas inseridos. "0 exces-
so de priorizar;ao dado a
pesquisa e a cobranr;a de re-
sultados imediatos levaram a
sofreguidao da produr;ao de
textos, confundidos com sino-
nimos de gerar;ao de novas
ideias, de novos conceitos
e descobertas, Neste equivo-
co, a pesquisa perdeu sentido
pOI' ser apenas repetir;ao si-
lenciosa de ideias anterio-
res, ou simples arrumar;ao de
dados ou argumentos para
justificar velhas ideias ".
(Buarque, C. op. Cit)

o despreparo e a faha de
vocayao dos cientistas impro-
visados leva tambem a produ-
yao de pesquisas menos traba-
Ihosas e de resultados pos-
siveis. "Como em pesquisa 0
risco e tanto maior quanta
mais se ousa, a maioria dos
pesquisadores trabalha nas
direr;oes em que acreditem
poder encontraJ' algo, ao in-
ves de se lanr;ar pOI' cami-
nhos resolutamente novos",
(Kourganoff, W. op.cit.)

Em decorrencia de tudo isso,
as prateleiras de nossas ins-
tituiyoes estao hoje repletas de
produyao academica vazia em
conteudo e volumosa em me-
diocridade •

'*'Eoso.l' ]o.l'i: /)/'. C./.I'TI/O LI.II,I e professor
de Economia do DECON/UFPI, Mestre
em Gestao Universitaria.
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CONSIDERA~6ES ACERCA DO SISTEMA TRIBUTARIO
BRASILEIRO, A PARTIR DA DECADA DE 60

A estrutura tributaria que vigo-
rou na maior parte da decada de
80, teve sua origem no Sistema
Tributario desenvolvido na segun-
da metade dos an os sessenta. 0
govemo militar adotou medidas
que modificaram 0 padrao de fi-
nanciamento da economia e permi-
ti ram ao Estado nao s6 cap tar
recursos financeiros, mas tambem,
orientar 0 Sistema Tributario para
alavancar 0 processo de acumula-
c;aode capital.

As metas e objetivos dessa
reforma foram promover e orien-
tar a politica economica visando
os interesses do padrao de acu-
mulac;ao, diminuir as desigualda-
des regionais e promover 0 aumen-
to progressivo da carga tributaria.

o govemo federal concentrou
em suas maos os recursos tribu-
tarios e a prerrogativa da criac;ao
de novos tributos. Enquanto isso,
Estados e Municipios tiveram
reduzida a capacidade de deter-
minar suas receitas em decorren-
cia da proibic;ao de criar novos
impostos, bem como definir ali-
quotas ou conceder isenc;oes sem
consentimento dos demais Estados.
o sistema tributario visando com-
pensar a reduc;ao de receita
dessas unidades, delegou-Ihes 0
direito de recebimento de trans-
ferencias de recursos fede-
rais (FPE-Fundo de Participac;ao
dos Estados e FPM-Fundo de
Participac;ao dos Municipios) para
setores julgados prioritarios pelo
govemo federal.

Inicialmente, os fundos de
participac;ao foram criados para
beneficiar as unidades de men or
poder economico e compensar
a enorme desigualdade fiscal entre
elas. Porem, 0 fundo de partici-
pac;ao funcionou como mecanis-
mo para satisfazer interesses das
oligarquias dos Estados mais atra-
sados, que assim garantiam apoio
as diretrizes de origem do gover-
no federal.

A via de acesso a fontes al-
temativas de financiamento (cre-
dito extemo e emprestimos inter-
nos) permitiu aos govemos esta-
duais e municipais superar os pro-
blemas criados com a concentra-
c;aode poder nas maos da Uniao.

Apesar dessa estrutura tribu-
taria ter vigorado mais ou menos
ate a Constituinte de 1988, so-
freu uma serie de importantes
modificac;oes ao longo do tempo.
Entre os anos de 1977/79
constatamos uma inversao na
tendencia concentradora de recur-
sos e centralizadora das decisoes
no ambito tributario. Aconteceu
uma melhoria na repartic;ao dos
recursos fiscais entre Uniao,
Estados e Municipios, com uma
recomposic;ao das aliquotas dos
fundos de participac;ao aos niveis
prevalecentes quando da reforma
tributaria de 1966, assim como
pela extinc;ao das vinculac;oes
economicas.

A implantac;ao do II PND exi-
giu do Governo urn enorme
esforc;o financeiro dado as condi-
c;oes adversas. Essa atitude pro-
vocou a fragilizac;ao financeira
do setor publico brasileiro, devido
aos crescentes encargos das di-
vidas extemas e intemas, da per-
da de capacidade de auto-finan-
ciamento das empresas estatais e
das menores receitas tributarias
como fonte de financiamento
em decorrencia das isenc;oes e
subsidios govemamentais.

Durante esse periodo, a dete-
riorac;ao das financ;as a nivel dos
governos estaduais foi agravada
pela desacelerac;ao da taxa de cres-
cimento da economia, do aumen-
to da inflac;ao, do crescente peso
da renuncia fiscal e dos maio-
res gastos com 0 servic;o da divida.

o governo federal procurou
controlar os limites de indi-
vidamento de Estados e Munici-
pios. Todavia, seu papel se resu-
miu a instrumento de barganha
politica, com aprovac;ao de novas
operac;oes de credito sujeitas a
negociayoes entre a equipe
economica e os govemadores.

Ao longo dos anos 80, pro-
gressivamente ganhou forc;a 0
movimento municipalista defen-
dendo a descentralizac;ao dos re-
cursos, que prosseguiu e influen-
ciou na reforma tributaria de
1988. A Uniao se opos a des-
centralizac;ao 0 quanta pode. Como
o governo federal nao possuia
apoio, a descentralizayao se pro-

cessou de forma desordenada
por falta de urn projeto articulador.

A reforma constitucional so-
mente agravou a disputa entre
o Govemo Federal e os Estados
no que diz respeito a distribui-
yao da receita tributaria, dos en-
cargos entre as esferas de go-
verno e no grau de autonomia
financeira dos Estados.

De qualquer forma, a reforma
tributaria de 1988 promoveu
a descentralizac;ao tributaria me-
diante nao somente a amplia-
c;ao da base de tributos dos ni-
veis inferiores de govemo, mas
tambem concedeu uma maior
participac;ao de Estados e Munici-
pios nos recursos federais com
a ampliac;ao dos fundos de par-
ticipac;ao, criac;ao dos novos fun-
dos (FAT, FUNDEF e SUS) e proi-
biu a interferencia do Govemo
Federal na politica tributaria dos
govemos subnacionais.

Com isso, 0 relacionamento
intergovernamental passou por
expressivas alterayoes apos a
publicayao da Constituiyao de 1988.
Grande parte das transferencias
totais que ocorrem hoje possuem
elevado grau de liberdade na
apJicac;ao, ou seja, 0 processo de
descentralizayao fiscal possibi-
litou aos governos subnacio-
nais uma maior autonomia na
gestao dos recursos recebidos.

A Regiao Sudeste gerou, em
media, durante 0 periodo 1970/79,
mais de 70% da arrecadayao
tributaria nacional. Dentre as uni-
dades da Federayao, somente Sao
Paulo cercl1 da metade dos re-
cursos tributarios. Acontece que
existe no Brasil uma significativa
disparidade entre as Regioes, os
Estados e os Municipios. A dis-
tribuic;ao regional dos. recursos
tributarios e influenciada por es-
sas disparidades, mesmo diante da
concentrayao da base economica
e tributaria em algumas Regioes
e Municipios da Federac;ao.

Embora todas as economias
dos Estados da Federac;ao sejam in-
tluenciadas em graus diversos
pelos recursos dos tres niveis
de Govemo, 0 perfil atual da
apropriac;ao de recursos mostra
que os estados menos desenvol 11
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vidos sao mais dependentes das
transferencias de recursos fede-
rais. Como exemplo desse extre-
mo .podemos, a nivel estadual, ci-
tar na Regiao Nordeste os esta-
dos do Piaui, Maranhao e Paraiba
no extremo inferior. Tendo no
outro extremo e na Regiao Sudeste
o caso do estado de Sao Paulo.

Os Estados menos desenvol-
vidos sao ainda influenciados de
maneira acentuada pelos gastos
da Uniao, sobretudo nas despesas
que a esfera federal realiza com
infra-estrutura 'e na area social
(educayao, saude, habi tayao, sa-
neamento basi co, trabalho, previ-
dencia social, etc.). Observamos
tambem a participayao do go-
verno federal na formayao de ca-
pital fixo (infra-estrutura basica,
energia e comunicayao) como par-
te da anterior politica de desen-
volvimento regional.

o crucial para urn pais de
elevadas desigualdades entre Es-
tados e as Regi6es diz respeito a
capacidade do sistema de partilha
dos recursos entre as unidades
de Federayao. Uma analise reali-
zada pelo professor da Unicamp
Sergio Prado (1999) a respeito da
funyao redistributiva do sistema
brasileiro constata que 0 efeito
relevante de redistribuiyao se con-
centra no fundo de participayao,
afetando fortemente a participa-
yao de Estados e Regioes, com
o Sui I Sudeste perdendo cerca
de 8% que sao redistribuidos com
o Norte 2% e 0 Nordeste 6%.

Na partilha e participayao dos
recursos publicos temos tambem
os municipios com autonomia
politica e financeira contribuin-
do com certo peso no montante
de gastos publicos. Como sabe-
mos, a nossa estrutura federa-
tiva apresenta uma peculiaridade
quase que unica entre os regi-
mes federativos existentes, que
e a definiyao dos municipios como
entes federativos.

o processo de redistribuiyao
dos recursos ocorridos no setor
publico brasileiro apos a Constitu-
inte de 1988 elevou a participayao
dos municipios no poder de gasto
estadual. 0 sistema tributario en- '
mo introduzido dotou estados e
municipios de maior competencia
tributaria e maior volume de re-
cursos. Os municipios passaram
a ter uma maior importiincia no
gasto publico local, tanto em de-
correncia da existencia de maior
volume de recursos proprios (ca-
pitais dos Estados ) como pelo re-
cebimento de transferencias pelos

municipios das capitais e interior
do Estado.

A participayao das transferen-
cias na receita total dos munici-
pios e tao elevada que nas unida-
des do interior nunca e menor do
que 50%. Ate os municipios das
capitais apresentam significativa
participayao, a exemplo de Sao
Paulo que recebe mais de 30%
de seus recursos totais em trans-
ferencias. E, nas capitais dos es-
tados menos desenvolvidos a
participayao atinge a faixa superi-
or aos 80%, como e 0 caso de
Teresina no Piaui.

Apesar da dependencia de go-
vernos estaduais e municipais,
uma grande parte das transfe-
rencias totais que ocorrem
atualmente possuem elevado grau
de liberdade na sua aplicayao.
Hoje, 90% dos recursos transferi-
dos para niveis inferiores de go-
verno sao isentos de qualquer res-
triyoes ou condicionalidades. Per-
cebe-se que 0 formato atual
da constituiyao possibilitou rela-
yoes intergovernamentais com
maior grau de autonomia dos go-
vemos subnacionais, superando 0
quadro de centralizayao fiscal ca-
racteristico do regime militar.

Atualmente a grande maioria
dos governos municipais surgem
como urn agente basicamente
de dispendio, com escassa res-.
ponsabi Iidade arrecadatori a, en-
quanta os govemos estaduais exe-
cutam boa parte do esforyo _arre-
cadador dessas unidades. Porem, a
elevada dimensao dos fundos de
participayao dos municipios faz
com que a grande quantidade
de governos locais, tenha como
base de seu funcionamento os
recursos federais, inclusive indu-
zindo 0 abandono das bases pro-
prias de arrecadayao onde ela
apresenta algum potencial.

Assim, a uniao responde pelas
principais funs:6es redistributivas.
Nesse ponto 0 sistema de Fundo
de Participayao e responsavel pela
parcela dominante, e a unica
que tern algum alcance para
equalizar a capacidade fiscal or-
yamentaria dos governos sub-
nacionais. ·Conforme 0 exposto, 0
atual sistema brasileiro de par-
tilha sugere urn comportamento
nitidamente descentralizador-

*SAMUEL DA 'COSTA F,LHO e professor de
Economia do DECON/UFPI, Mestre em
Economia pelo CAENIUFC, Doutorando
do Instituto de Economia I UNICAMP.

A nova realidade que esta
vivendo 0 setor de supermerca-
do, resultado de uma competi9ao
acirrada,pode-se observarque os
consumidores estao des[rutando
de uma conscientiza9ao real e
isto esta possibilitando, na opi-
niao de Pine 11(1999, p.67), que
"0 ato de compra esta cada vez
mais se dividindo em dois. De
um lado, 0 ato de adquirir bens
genericos(commodties ), pelos
quais a maioria das pessoas quer
pagar 0 mini mo possivel. Esse
tipo de produto tende a ser com-
prado via internet, apre90 de
atacado. Do outro lado, se os
varejistas transformarem suas
lojas em 'experiencias agra-
daveis', as pessoas vao querer
passar mais tempo nelas, e de
bom grado pagarao mais pelo
que comprarem "

Quando os pontos de venda
dos supermercados oferecem um
servi90 de qualidade superior, os
consumidores se sentindo recom-
pensados, eles nao encontrarao
nopre90 a decisao de permane-
cerem no ambiente de compras.
o que permite esta perman en-
cia sao os beneficios agregados
que lhes possibilitaram realizar
o processo de compra. Acredita-
se, que ate mesmo com os
produtos genericos isto pode
acontecer se os varejistas de
supermercados modificarem a
forma de vender, acrescentando
mais valor ao comportamento de
compra do consumidor como,
por exemplo, oferecendo condi-
9i5es que torne a sua presen9a
em algo saudavel. Isto se
efetivando, os clientes desse seg-
mento suportarao um pre90 um
pouco mais elevado

Pine 11(1999, p. 67-68), expli-
ca que nos Estados Unidos, as
palavras 'shoppertainment' ( mis-
tura de compras, e entre-
tenimento) e 'entertailing' (en-
tretenimento e 'retailing' varejo.
em ingles) foram se popula-
rizando a medida que os vare-
jistas incorporaram 0 conceito
de entretenimento em seuforma-
to de negocio.

Isto mostra a dimensao do



o de comppa no
conceito de varejo doseculo XXI.
onde as pessoas vao a uma loja
/1(10 so para realizar 0 ato da
compra de um produto, ism po-
deria ser e(etuado via internet,
e, sim trans(ormar este even to em
algo emocionalmente agradavel.
Nesta perspectiva, Oliveira (1999,
p.7), argumenta que "a empresa
e um Olganismo em movimento,
um o/ganismo vivo. que neces.l'ita
de atua9clo, que precisa fazer
seu show para atrair especta-
dores (c/ientes) e para que eles
levem uma boa lembranr;a do
espetaclllo ". Para fortalecer tal
mgumento, 0 autor continua expli-
cando, "a empresa que nao e um
show, com certeza, tera vida
curta, sera sempre uma empresa
incompleta, que nao mexe com
os sentimentos do seu publico,
que nao consegue despertar risos
ou alegrias"

Os consumidores atuais e mais,
principalmente, os do futuro esta-
rao demorando muito mais tempo
no ambiente das lojas de varejo
que o(erecerem emor;ao no mo-
mento da realizar;iio de compra.
Muitos clientes por mais que
antecipadamente defina uma lista
de compras dos provaveis bens
a serem adquiridos, sua demo-
ra no espar;o confortavel de
compra, possibilita a eles uma
revisao nessa lista, 0 que pode
ser e, geralmente acontece, um
incremento de compra. Esta
conduta se verifica nao por
estarem preocupados com os pre-
r;os e, sim, com as duas dimen-
saes da qualidade: qualidade dos
servir;os e qualidade dos produ-
tos, principalmente.

Essa atitude so e realizada
pOl'que 0 consumidor esta sendo
recompensado, em virtude do am-
biente das lojas de varejo que
deverao nao tel' como finalida-
de somente vender e, sim o(ere-
cer alguma swpresa, para tornar
esse even to, para 0 cliente, em
algo inesquecivel.

A forma de como as lojas
de varejo se relacionam com seus
consumidores pode garantir essa
permanencia ou afasta-los. Para
garantir esta jrequencia e neces

sario trans(ormar essa experien-
cia de compra em alguma coisa
que tornem os c/ientes mais re-
compensados, agregando a eles
uma qualidade de servir;o supe-
rior, atraves de beneficios que
contribuam para conquista-Ios e
garantir sua lealdade no espar;o
de compra desses pontos de
venda.

Os varejistas que desenvol-
verem uma estrategia contem-
plando somente 0 prer;o, como
forma de atrair mais clientes,
sem agregar nenhum valor, e pos-
sivel, como diz Berni (/999), rumar
para 0 caminho da decadencia.
Atualmente, 0 conceito de valor
da experiencia de uma compra
e que define 0 sucesso da empre-
sa. As arganizar;aes do setor de
varejo tem que transformarem
seus espar;o de compras em algu-
ma coisa parecida com jesta',
ande as pessoas realizem suas
compras se divertindo, como ex-
plica Pine II (1999), a associa-
r;iio entre varejo e entretenimento
conduzirao estas empresas para
o caminho do sucesso. Os vare-
jistas tem que oferecerem emo-
r;iio para que 0 consumidor se
sinta auto-estimado a divulgar
os beneficios que essas empresas
distribuem para seus clientes,
como forma de recompensa-los
pela pre(erencia de suas lojas.

Pine II (/999, p.70), explica
que 0 varejista para saber sua
posir;ao em relar;ao ao consumi-
dor e preciso se concentrar no
'sacrificio do cliente', que He a
defasagem entre 0 que um clien-
te realmente quer e necessita e 0
que a empresa pode the oferecer
hoje. Se essa defasagem desapa-
recer, 0 varejista tera criado
uma experiencia inimitavel. Em
segundo lugar, epreciso investir
na sUipresa do cliente: deixar
de lado a nor;ao de satisfazer
as expectativas e passar para
uma dimensiio totalmente inespe-
rada".

Os varejistas que construirem
estrategias dentro da filosofia
das 'category killers '- que se
caracterizam porter em estoque
todas as mercadorias disponiveis

!0pejo
no mercado na categoria em
que atuam, estariio nao so ofe-
recendo um servir;o de excelen-
cia como criando, para 0 con-
sumidor, uma experiencia ines-
quecivel, em virtude desse com-
portamento possibilitar a redu-
r;ao dessa defasagem entre 0
que 0 cliente deseja eo que a
empresa tem para satisfaze-lo.
Esta atitude conquista 0 consu-
midor, e este passa a indicar
essas lojas para todas as pes-
soas, com tanto entusiasmo, que
se identifica como se fora um
dos 'proprietarios' da empresa.

Outro aspecto que envolvem
os clientes com as lojas, e en-
contrar no e!>par;o de compra
das mesmas, as sUipresas que
agregam valor a sua satisfa-
r;clo.POI' exemplo, como fazem
alguns lojas de supermercado:
as datas importantes dos clien-
tes siio lembradas com distribui-
r;ao de presentes. Ainda, estiio
o(erecendo um espar;o para as
crianr;as dos consumidores fica-
rem, enquanto seu pais estiio fa-
zendo compras, Estas surpresas
deixa na lembranr;a dos clientes
uma recompensa muito forte
Esta agregar;iio de beneficios e
o que motiva os clientes a co-
mer;arem um processo de leal-
dade com todas estas lojas que
procederem dentro da filosofia
de esta sUipreendendo sempre
seus consumidores. Inumeras es-
trategias que agregue valor ao
comportamento do consumidor
no espar;o de compra nas lojas
de varejo, podem ser criadas a
um custo que niio representa
sacrificio financeiro, e, sim pro-
voca um retorno sobre 0 investi-
mento da empresa muito mais
forte, em virtude dos valores
agregados que os clientes ofe-
recem a organizar;iio como, pOI'
exemplo, a sua fidelidade e os
clientes que viriio em funr;iio
das recomendar;aes feitas pOI'
estes consumidores. Isto esta
dentro daquela relar;iio de que
a conquista de um novo cliente
custa $ 9, 00, enquanto a ma-
nutenr;iio de um, em torno de
$ I, 00. Observe que 0 varejista
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na conquista de novos consumi-
dores atraves de clientes ja jieis,
o desembolso foi 0 minimo, pois
a propagando nesta conquista
foi efetuada pelos antigos clien-
tes.

As empresas que estiio sempre.
criando esperiencia agradavel, e
se jizer isto de maneira bem
ff!ita, poderiio ganhar dimensiio
regional, nacional e ate mesmo
internacional.

((Num futuro
bem proximo,

varejistas e
consumidores

seriio mais que
vendedores e

. compradores.
Seriio amigos de

'trabalho' JJ •

Pine 11 (1999, p.68), explica
que "0 comerciovarejista deve
analisQl' de que forma cada cli-
ente se relaciona com cada uma
das cinco dimensoes que consti-
tuem a experiencia: a visiio. a
audi(:tio, 0 paladar, 0 olfato e 0
tato".Estas dimensoes siio os atri-
butos fundamentais para as em-
presas varejistas conquistarem os
consumidores, oferecendo-lhes
um cenario que encantem seus
olhos, um ambiente musical que
permita ao cliente uma forr;a
sinergetica que valorize os seus
recursos emocionais e espirituais.
A higiene e a limpeza fazem
parte dessas dimensoes ..Muitas
lojas na Semana Santa colocam
seus clientes para pescar seuspei-
xes, selecionando os de sua pre-
ferenda e vivos. Isto tudo em seu
ambiente de compra. Esta atitu-
de representa outra dimensiio da
experiencia agradave! no ato de
realizaremsuas compras.

Os varejistas tem que criarem
experiencias que conecte 0 cliente
com a marca de suas lojas para
quando estas pessoas ao pensa-
rem em fazer compras nessas
empresas niio se sintam obriga-
das a irem, simplesmente pOl'que
lhes faltam alguns bens para
suprirem suas necessidades natu-
rais ou socia is e, sim vejam no
evento uma experiencia cheia de

boa vontade, pOl'que ati, aUm
de encontrar tudo de que preci-
sam, iriiopassar momentos agra-
daveis. Isto permite ao varejista
conquistar mais consumidores
atraves de seus clientes leais,por-
que eles se tornaram tiio bem
psicologicamente fazendo compras
nessas lojas que os mesmos
transmitem este bem-estar aos
demais componentes de seu ciclo
deamizade.

Contudo, e preciso lembrar
como diz Berry (1999, p.58), "no
processo de construr;iiode urnre-
lacionamento jie! com 0 varejis-
ta, 0 consumidor mostra a mesma
exigencia que tern em relar;iioa

um produto au servir;o".A for-
ma como 0 cliente percebe 0
varejista e 0 modo essencial para
definir essa lealdade. A maneira
desse relacionamento niiose pren-
de somente a um ato de compra
e 'cortesia' e, sim uma series de
outras variaveis, como respeito
que e necessaria para a for-
matizar;iio dessa amizade. Num
futuro bem proximo. varejistas e
consumidores seriio mais que
vendedores.-e comprado res. Seriio
amigos de 'trabalho'e
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A ESCRAVID
Nos ultimos tempos historia-

dores da escravidao tentam fazer
uma 'revisao' do que foi 0 modo
de produc;ao escravista no Brasil
e as causas que determinam sua
dinamica, decadencia e extinc;ao.
Haveria uma diferenc;a flagrante
entre a realidade da escravidao e
aqueles autores que a interpretam
de forma exagerada. Isto porque
eram destacadas nessas obras as
formas contraditorias de relacio-
namento senhor/escravo e expos-
tos os metod os barbaros usados
para que a racionalidade do es-
cravismo fosse mantida em seu
nivel de produc;ao e a estabilida-
de social conservada.

Afirmam os 'revisionistas' que
a escravidao no Brasil foi benig-
na e proporcionava aos escravos
areas e niveis de negociac;ao (so-
cial, cultural e mercantil) 0 que dava
as duas partes em interac;ao a
possibilidade de estrategias com-
pensadoras capazes de preservar
o escravo dos seus rigores. Por
outro lado, proporcionava aos se-
nhores a tranquilidade necessa-
ria para exercer seu papel e con-
'seguir niveis adicionais de lucro.
Tudo mais ou menos equilibrado
e, se nao harmonico, pelo menos
consensual. Muitos chegam a di-
zer que os historiadores da escra-
vidao do passado baseavam as
suas conclus6es nas obras dos
viajantes do seculo XIX. Todos
eles europeus, adeptos do traba-
Iho livre e que por isso exagera-
yam a situac;ao do escravo no
Brasil.

Em primeiro lugar e generali-
zac;ao inconsistente (talvez por
falta de leitura dos seus textos)
ver assim a posic;ao desses viajan-
tes. Em segundo lugar, os historia-
dores do passado, os quais ana-
lisaram a escravidao como urn
sistema cerrado de explorac;ao
economica e extra-economica,
tambem recorreram a fontes pri-
marias nos seus trabalhos,talvez
ate de forma mais diversificada e
sistematica para tirarem suas
conc1us6es do que os atuais. Mui-
tos dos quais apoiados em uma
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AO NA OTICA DO ESCRAVO *

UnIca fonte generalizam as suas
cone Iusoes a tra yes da cria<;a 0

de tipologias.
Mas, 0 problema e outro. como

veremos posteriormente. Nessa
historia 'revisionista' nao apenas
as rela<;oes senhor/escravo de-
vem ser revistas,' como, tambem,
os quilombos, pois, para eles,
nao foram focos de resistencia
social no processo global de luta
de classes, mas modulos de ne-
gocia<;ao, entre senhores e escra-
vos. Os quilombos seriam um
centro de negocios, pois "Entre
Zumbi e Pai 10ao 0 escravo ne-
gocia" - Eduardo Silva. Era 0
quilombo participando ativamente
do mercado.

Essa visao 'revisionista' e uma
postura ideologica (no mau sen-
tido) contra a existencia da luta
de classes durante a escravidao.
Ou, atraves de outra forma de
expressao: e uma concilia~ao em
nivel teorico capaz de dar uma
visao de relacionamento organico
entre 0 senhor e 0 escravo, no
qual suas fun~oes se completa-
riam sem contradi<r0es e confron-
tos relevantes. Quando muito se-
riam parcialmente divergentes.
Ora 0 funcionalismo ja foi cha-
mado de aplica<rao do liberalismo
a sociologia. E e atraves desta
posi~ao funcionalista que procu-
ram rever a escravidao no Brasil.

Com a vitoria do neoliberalis-
mo na esfera economica, claro
que haveria necessidade de sua
extensao a esfera ideologica na
sua totalidade. Hoje, os historia-
dores especialmente na area aca-
demica, embora nao concordem
publicamente com "0 fim da his-
toria", invertem 0 problema e pro-
curam entender 0 passado a partir
de criterios neoliberais do presen-
te. No caso particular da escra-
vidao no Brasil e so a analogia
que eles fazem entre 0 quilombo
de ontem e 0 papel que eles atri-
buem aos sindicatos no presente.
Ambos sao centros de negocia-
<roes, de barganha, de comple-
menta<rao organica do sistema,
mas nunca instrumentos de re-

sistencia a explora~ao capitalista,
no presente, e ao sistema escravo,
no passado. E tao visivel analogia
entre uns e outros segundo a ideo-
Jogia neoliberal que nos eximimos
de dar exemplos.

Sobre 0 proprio trafico de es-
cravos a visao neoliberal tem
uma teoria: os ~scravos que vie-
ram para a Afro-America no
fundo dos poroes dos navios ne-
greiros tiveram a oportunidade de
criar uma nova civiliza<rao, foi
uma especie de convite para que
eles escolhessem a sua parceria
na constru<rao da Disneyworld.
Infelizmente, como todo processo
social tem 0 seu pre~o. Muitos
morreram na travessia ou nas
fazendas trabalhando. Venceram
os mais competitivos e 0 que con-
ta sao os resultados.

Esta ideologia neoliberal esta
cada vez mais visivel na produ-
<rao academica. E e contra essa
tendencia de ver-se a Historia
passada pelos valores neoliberais
de hoje que se ins urge 0 histo-
riador Solimar Oliveira Lima com
seu livro Triste Pampa - sobre a
situa{:iio do escravo no Rio
Grande do SuI. 0 autor abor-
dou 0 problema da criminalidade
do escravo, entre 1818 a 1833.
Trabalhou com 112 processos
criminais envolvendo 131 escra-
vos-reus. E e sobre esse universo
que ele desenvolve sua argumen-
ta~ao e tira conclusoes que
des toam, ou melhor, desmentem
esse relacionamento empatico
entre senhores e escravos. No
particular 0 professor Mario
Maestri, apresentador do livro,
situando-o na atual produ~ao de
trabalhos sobre a escravidao,
escreve: "nos ultimos anos, es-
creve-se abundantemente sobre a
benignidade da escravidao brasi-
leira. As rela<roes entre senhores
e trabalhadores escravizados
basear-se-iam em acomoda~oes,
transigencias e acordos sistemicos.
Os pretensos horrores dos cas-
tigos fisicos seriam exageros
compreensiveis dos abolicionistas.
As condi<roes de vida e trabalho

dos cativos seriam superiores
as geralmente descritas.

"Lentamente 0 cativeiro
perde a pecha de regime des-
potico, baseado na violencia e
na coer<rao fisica, transmitida
pela tradi<rao e revelada por
inumeros estudos historiogra-
ficos. Em alguns casos, chega-se
a delinear passagens sociais
escravistas quase bucolicas. Os
cativos viveriam em familia,
com seus filhos, trabalhariam
geralmente pouco e 0 castigo
fisico seria quase uma exce~ao."
(pag. 3).

Nao e isto, porem, que 0 li-
vro que estamos comentando
demonstra.

o autor, analisando e inter-
pretando 0 material disponivel e
no qual se concentrou, chega a
conclusoes bem diferentes. 0
autor, estudando a faixa etaria
desses escravos criminalizados,
constata que eles tinham entre 14
a 70 anos. Neste conjunto,
"Thomas, aos setenta 'ainda era
obrigado a ganhar seu jornal
de 21 vintens por dia'. Outros
tinham defeitos fisicos. Dentre
as cicatrizes 'eram arroladas tan-
to as adquiridas possivelmente,
durante as jornadas de trabalho
como os resquicios de doen~as
com enfase na bexiga (vario-
la)'. Dentre os 'defeitos, apare-
ciam calvicie, 'doen~a nos olhos',
faHa de dedos ou dentes, de for-
ma<rao nas pemas'.(pag. 57).

Sobre a estabiJidade e harmo-
nia conjugal (casamentos entre
escravos) escreve 0 autor "a
desproporcionalidade entre os
sexos foi uma constante no
Brasil Colonia, de Norte a SuI.
Com poucas mulheres disponiveis
e grande quantidade de homens
sequiosos de poder e sexo, nao
fica dificil imaginar o'caldeirao
fervente' que era 0 Rio Grande.
Disputas por mulheres eram
constantes e acirradas. A taxa
de masculinidade nas char-
queadas pelotenses, por exem-
plo, manteve-se, sempre superior
a 80%; de 1760 a 1831,alcan<rou
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82,6%; entre 1831 a 1850 che-
gou ~ 85,7%, e ate 0 momento
da Aboliyao, atingiu 87,8% se-
gundo infomlayaO de Assunyao".

A analise total de escravos-
reus pesquisados expoe uma
massa de condenados a solidao,
tolhidos da convivencia familiar.
"Homens e mulheres, fadados a
uma vida solitaria. Dentre as res,
so uma era casada. Com rela-
yao aos homens apenas dez co-
nheceram 0 matrimonio, urn dos
quais viuvo. Os dados compro-
yam que 91 % dos escravos vi-
vi am sozinhos. Desta forma ludo
indica que buscavam soluyoes e
alternativas para 0 exercicio da
sexualidade. Alias, so1?re as alter-
nativas sexuais dos escravos, ver
por exemplo Mott". (pag. 69)

o autor anaJisa tambem as
formas de violencia do escravo
diante da realidade conflituosa a
que estava imerso, 0 comporta-
men to momentaneo na hora do
delito e as possiveis inibi90es
cap~zes de produzir a agressao.

E urn painel dramatico que 0
autor apresenta apoiado nos
textos dos processos crimi-
nais e que descortina uma reali-
dade nada idilica ou paternal.
Pelo contrario. A pena, de 100 a
1000 a90ites foram aplicadas, em
85 escravos condenados. Essas
penas somaram 40.950 golpes de
a90ites.

Evidentemente, muitos dos
condenados devem tel' morrido
em consequencia da execu9ao
das senten9as. A pena de a90ite
era executada diariamente em
parcel as que chegavam ate 100
pOI' dia. Esse panorama da escra-
vidao no Rio Grande do SuI vem
demonstrar como ela nao era
nada benigna como estao tentan-
do demonstrar os 'revisionistas'
da nossa historia social. Como
diz 0 autor "Nao temos maiores
informa90es sobre 0 comporta-
mento do Poder Judiciario em ou-
tras regioes. Mas, ao que pare-
ce, 0 gaucho foi urn dos mais
severos. Como descrito antes
foram 40.950 a90ites distribuidos
como puni9ao, equivalente a
media de 2.925 pOI' ano, durante
o funcionamento efetivo da Junta,
14 anos". (pag. 167).

Como se ve pOI' este livro
de Solimar Oliveira Lima, 0 qual
surge num momenta oportuno
como restaurador da verdade, a

escravidao no Brasil nada
teve de benevolente, ao contra-
rio dos historiadores e soci6lo-
gos de plantao que querem co-
local' uma maquiagem cor-de-
rosa para cobrir a face da ver-
dade. Essa visao neoliberal de
vel' 0 passado de nossa historia
social atraves dos valores do
presente nada mais e, portanto,
do que urn subterfugio daqueles
que desejam esconder a reali-
dade de nosso passado da mes-
ma forma como procuram es-
conder a realidade atual. Para eles
o Brasil foi neoliberal desde as
suas origens.

* A,,:.\·uOIl/J,j(J.I:·, (J'I'/(.:IIJI) j·:sr:R ..IJ'{J-
Texto extraido, com autoriza<;:aodo
autor, da Revista Principios, n°53,
mai/jun~julhode 1999. Resenha do
livro Triste Pampa - resistencia e

. punil;:ao de escravus em fontes
judiciarias do Rio Grande do
SuII1818-1835, de Solimar Olivei-
ra Lima, Editora Edipucrs e Ins-
tituto Estadual do Livro de Porto
Alegre, em 1997. Professor do
DECON/UFPI, Solimar O. Lima
recebeu 0 Premio A<;:orianosde
Literatura - Categoria Ensaios de
Hlimanidade em 1998 com o rete-
rido livro.

* * CUJIY.I'.1f(J(,//I - Nascidoem Ama-
rante-PI, CI6vis Moura ha Mca-
das reside em Sao 'Paulo, onde
desenvolv8 intensa vida acade-
mica como professor na area de
Ciencias Sociais. Na tem{ltica
"Escravidao Negra no Brasil" c
mestre inconteste, tendo publi-
cado livros que hoje sao classi-
cos, tais como: "0 Negro - de horn
escravo a mau cidadao" e "Re-
belioes da senzala - Quilombos
Insurrei~oes Guerrilhas" ambos
editados nos anos 70 pela
Conquista dentro da Cole<;:ao
Temas Brasileiros. Foi CI6vis que
desmascarou, contrapondo-se a
Gilberto Freyre e outros, a tese de
que a escravidao no Brasil foi
henigna gra<;:as ao 'espirito cor-
dial' do Senhor de Escravos.
CI6vis Moura e tamhem poeta do
primeiro time e teatr610go, com a
pe<;:aOs Dem6nios represel)tada
pelo Grupo GENTem 1971.Outros
livros de CI6vis na tematica
rcferida: A Grande lnsurrei<;:ao
dos Escravos Baianos, 0 Papel do
Negro na Emancipa<;:aoda 'Ame-
rica. Revoltas de Escravos em
Sao Paulo e 0 Preconceito de Cor
na l.:iteratllra de COt·del.

ASPECTOS RELE
ECONO

Na critica de economia politica.
Marx bl/scou trabalhar a natureza
da suciedade burguesa e. para tan-
to, utilizou como objeto de sua in-
vestigar;:iio, 0 capitalismo tal como
existia a epoca. para atraves de
an6lise logico-historica-dialetica
desvendar .\'lIas conexoes mais pro-
fundas

£111 sua analise. Marx realizou
diversas criticas a £conomia Politi-
ca Classica, entretanto discutire-
mos apenas tres delas, que reputa-
1110.1'como importantes.

1 - Pllra a £PC a ji:)rr;:amotora
da riqueza se encuntra no egoismo.
como qualidade inata dos indivi-
duos, e pOI' isso se constitui no cen-
tro a partir do qual se const/-oi a
sociabilidade, se edi/lca a socie-
dade. £sta qualidade s~f!;niflca que,
cada individuo au atender seus in-
teresses particulares, estaria tam-
bem hene/lciando 0 uutro, na medi-
da em que sua atil'idade e carl!n-
cias dependem da a/ividade e sa-
tisfar;:Go dos desejos e carencias
dos ontras individuus, dessa for-
ma, a reciprocidade assume a for-
ma de um relacionamen/o social
fill1dadu na lei de troea das mer-
cadorias. De sorte que, wdos rea-
Iizal11, soh as auspfcios de uma
raZGO invisivel - 0 mercado-, 0 hem
cOl11umde todos.

o mercado surge, entGo, cumo
algo natural. como produto da
propensiio natural dos indivfduus
a troea. Assim, se a cada individuo
for garantidu {/ liherdade de agir
pOI' coma propria, e 0 estado nao
intervir na economia, cada pais
poderia atingil' u plenu desen-
volvimento ecolU)mico e com ele 0

bem estar geral da sociedade. E
isso ql/e revela 0 principio do mao
invisivel.

Comu as individl/os pruduzem
mercadorias para serem trocadas
no mercado. eles se reportam UI1.S
em relar;:Go aos O/ltros ('nquanto
pruprietal'ios de mercadorias, que
vendem .1'('/1.1' prudutos e atraves
da venda ohtem aqueles que SGO
necessarios a sati.s/a(·Go de suas
necessidades. POI' cOl1seguinte. esta
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qualidade as tral15!orma em pes-
soas livre.l· e i~uais. E, para que as
di!'erentes mercadorias pOS.l'alll ser
permufadas entre si, elas tem que
se re!,erir lunas (is oulros como
objelo de volores di!'erenles. a que
termina pOl' levar qlle as mercado-
ria .I' sejam vendidas e compradas
de acordo com UIl1 equivalente
~eral. Consequelltemenle, a princi-
pia da eqllivalJllcia passa a .'Ie
constitllir nu .fillldamento qlle le~i-
tillla a propria existencia da .1'0-

ciedade prodlltora de mercadorias.
Assim. 0 dillheil'O apaga todas as
dijeren{'as enlre as pessuas, para
cOllsidera-las unicamente como
consumidoras/vendedoras, que
obedecem unicamente as leis de
mercado.

Enlretanlo, conforme Marx, pOl'
tras desse paraiso, se e.l'conde
olltro mundo. no qual os va10res
de liherdade, igualdade e pro-
priedade se transformam em seus
contrarios.

De acordo com a EPC a 171'0-

priedade capitalista Ii resultado
de llIn trabalho passado, e par
isso 0 capitalista tem 0 dire ita de
exigir do trabalhador um valor
daquilo que este produz, como
.forma de recompensa par seu tra-
balho acumulado, a que si~nifica
que esta recompensa niio se consti-
tui em explorGi;:iio.

Admitindo como "verdade" a
forma de apropricu;:iio da proprie-
dade, Marx imaginou que essa
propriedade possa ser represen-
tada par uma soma de valor de
1.000Iibras. E. que a c1asse capi-
lalisfa empregue trobalhadores.
que deveriio recompensa-Ia com
um II/cro anual de 20%, isto e.
200 libras. Ao final de cada ano
esta c1asse receberia 1.000 libras
de voila, os quais adiantou sob
forma de salario, mais 200 Iibras
a titulo de lucra. 040 final do
quinto ana. 0 capitalisla consumiu
todo a capilal original e dispoe
ainda da mesma soma para
reiniciar a processo no sexto ano.
A partir de entiio, tudo se passa
como se 0 proprio trobalhador em-

preslasse ao capilalisfa a dinheiro
com a qual este Ihe paga.

Segue-se de tudo isso que a
renova{'iio cOlltinua do processo
de compra e yenda de fon;:a de
Imbalho acaba par Iransformar
essa relat;:rlo numa re/at;:iio que
aparece, do lado do capitalisla,
COIllO a direilo de este se apropriar,
sem nenhum equivalente , do tro-
balho alheio lliio-pago. Com isso
cai pOl' terra a pressuposto do
direito de propriedade fundado
no tmbalho proprio.

Com esta transformat;:iio da
prapriedade, a contra to, se conver-
Ie numa mera aparencia, pais
na relat;:iio contratual de compra
e venda de fort;:a de lrabalho 0

tmbalhador, comparece nessa re-
lat;:rlo, como vendedor e compro-
dol' de sua propriedade merca-
doria: fort;:a de trabalho. Assim,
desvanece a principia segundo
a qual 0 contrato Ii uma Iransfe-
rencia recfproca de direitos entre
as contralantes, na medida em
que so a trobalhador transfere
para 0 capilalista a direilo de
esle explorar a uso de sua fort;:a
de Irabalho. Em conseqiiencia
disto, a liberdade, e a igualdade
niio pass am de uma fict;:iio juridi-
ca.

2 - A segunda critica se consti-
tui na ausencia de uma teoria
sabre a natureza do lucro e do
capital. A EPC no tocante ao lu-
cra explicitou apenas que 0 mesmo
aparece como um residuo, re-
sultante da dz!,erent;:a entre a
produt;:iio e 0 consumo necessario
para obter esta produt;:iio, ou seja,
a EPC contentou-se em apresentar
considerat;:oes sobre as condit;:oes
de sua elevat;:iio au redtu;:iio. Ja
com relat;:iio ao capital a mesma
colocou, somenle, que 0 capital
se resolve como fundo de salario,
como jimdo de consumo adiantado.

A EPC niio percebeu que a
desenvolvimento da forma mer-
cadoria para a forma capital en-
valve necessariamente uma trans-
format;:iio da forma valor que se
manifesta. na sua expressiio quan-

titaliva, valor de troca, devido pa-
ra a mesma a propriedade se
constituir em um estatuto natural,
na qual 0 lucro niio se confi-
gu ra como explorat;:iio, nao e ,
pais, apropriat;:iio do trabalho
alheio, mas sim uma recompensa
a um acumulado anteriormente
de forma individual.

3 - A terceira critica esta re-
lacionada a incapacidade da
EPC em reconhecer a cm-ater
logico-historico-dialerico do
capita lis mo, derivado da mesma
se alicert;:ar no principio origi-
nal da natureza humana - a per-
muta. Dai 0 capitalismo se tornar
a ambiencia natural da vida so-
cial, a tmica forma passive! de
organizat;:iio social, paro a qual
tendem todas as nat;:oes. 0 capi-
talismo se constitui, portanto,
na llnica condit;:iio de existencia
do homem. Uma sociedade par
isso eterna, em que todo homem
so pode se reproduzir atroves da
traca. Neste sentido, a sociedade
capitalista estaria pressuposta
deste 0 lim iar da historia da
humanidade.

Marx niio partiu do conce.ito
de ordem natural como base
do sistema capitalista, Rois para
ele 0 capita!fsmo nao se cons-
titui no ponlo final do progresso
economico, para ele na reali-
dade 0 capitalismo e historica-
mente relativo e transitorio, se
constitui em uma etapa parti-
cular das instituit;:oes historicas
e de uma forma particular de
sociedade de classes.

**M,fRIA IXJSrx.vRROLIRJlMoNIHRO e pro-
fessora de Economia do DECONIUFPI,
Mestre em Economia Ruralpela UFPbe
Doutoranda do Curso de Desenvolvi-
mento Economico, Espat;:oe Meio Am-
biente na UNICAMP.
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-A FARSA DA GLOBALIZAc;AO

o termo globalizac;ao e um
artifTcio da mfdia, no intuito
de resu\Tlir as principais trans-
formac;oes por que passou 0
capitalismo nos ultimos trinta
anos (especia)mente na decada
de oitenta). E 0 slogan das or-
ganizac;oes economjcas inter-
nacionais, e em alguns meios
academicos significa oportu-
nidade dos mercados emer-
gentes se inserirem na mo-
dernidade onde 0 grande ven-
cedor seria 0 consumidor.
Na verdade nao se trata de al-
go completamente novo e que
pegou as economias, princi-
pal mente as emergentes, de
surpresa, e a mais pura expres-
saD mutante de formas de
internacionalizac;ao do capital
em estagios mais evolufdos.

As principais caracterfs-
ticas das transformac;oes
recentes foram:
a) um novo tipo de relaciona-

mento entre govenio e sistema
financeiro internacional (de-
vido a persistencia dos deficits
publicos),
b) inovac;6es nas areas da

telematica e informatica,
c) novas formas de organi-

zac;oes da produc;ao e do tra-
balho,
d) concentrac;ao e centraliza-

c;aodos mercados (aumento de
fusoes e aquisic;oes em detri-
mento da criac;ao de uma
nova capacidade produtiva),
e) a formac;ao de blocos eco-

nomicos (Iiderados cada um
pelos tres grandes pafses da
trfade - EUA,Japao e Alemanha)
cada vez mais integrados no
campo das transac;oes cam-
biais e financeiras,
f) interpenetrac;ao patrimo-

nial (via aumento de investi-
mento direto externo - IDE- e
das transnacionais),
g) a reafirmac;ao do d61ar

como denominador comum e
moeda guia da financeiri-
zac;ao, e a desregulamentac;ao,
a descompartimentac;ao e, a

desintermediac;ao financeira.
A emergencia de um novo

paradigma organizacional-tec-
nol6gico e a ascensao das fi-
nanc;as especulativas saD ele-
mentos constitutivos da re-
cente evoluc;ao do capitalis-
mo. Assim, podemos dizer que
a inserc;ao dos pafses latino-
ameriCal'lOS, nesta nova fase
de expansao dos circuitos de
valorizac;ao patrimonial e
financeiro do capital, foi su-
bordinada aos pafses cen-
trais e extrema mente depen-
dente dos tluxos internacio-
nais ,de capita is de curto pra-
ZOo E preciso entender que
nem a estabilizac;ao e nem 0
desenvolvimento estarao au-
tomaticamente assegurados
com a globalizac;ao, e que os
Estados-Nac;oes, principal-
mente os de moeda fraca e
mal posicionados na hierar-
quia mundial, saD enfraque-
cidos e perdem autonomia
de gestao macro-economica
neste processo.

A vulnerabilidade dos
mercados emergentes latino-
americanos retlete-se na am-
pliac;ao da fragilidade do se-
tor publico, na desnaciona-
Iizac;ao e desindustrializac;ao
de suas cadeias produtivas
e, no constrangimento do ba-
lanc;o de pagamento que im-
pede um crescimento .eco-
nomico suficiente para re-
duzir 0 desemprego. A ine-
xistencia de uma situac;ao
fiscal s6lida, como por exem-
plo no Brasil, deixou a esta-
bilizac;ao calcada na sobre-
valorizac;ao da taxa de dlm-
bio nominal e na elevac;ao
das taxas de juros, um mix
de polfticas fundamentais
para atrair os "smart money"
e aumentar as reservas
internacionais, tao neces-'
sarias para com bater os ata-
ques especulativos. Isto co-
loca a estabilizac;ao' sob
constante ameac;a, alem do

que, h<i 0 temor da dimi-
nuic;ao, ou mesmo interrup-
c;ao dos intluxos de capitais
internacionais, na medida em
que os "crashs" e a perda de
credibilidade vaG ocorrendo,
seja no Mexico (1994), na Asia
( 1997) ou na Russia (1998).

Os efeitos deleterios nao
param por af, mesmo a queda
do processo innacionario
acarretou elevados custos 50-
ciais, como a recessao e 0
desemprego. Sob 0 manto da
globalizac;ao, muitos gover-
nos isentam-se de respon-
sabilidades transferindo-as
para a 6rbita externa, fora
do controle nacional,
esquecendo de mencionar
que a configurac;ao macro-
economica atual e produto
do regime cambial e que a
entrada de capital, enquanto
poupanc;a externa, financia
mais 0 consumo (via elevac;ao
do coeficiente de importa-
c;oes) do que 0 investimento
produtivo (que gera inter-
namente maiores nfveis de
renda e emprego). Portanto,
com um certo esforc;o de
reflexao notaremos que a
America Latina esta inserida
de forma crescentemente
instavel, sob permanente
suspeita, com elevado risco
de contagio (advindo da ma
solvabilidade de outros
mercados financeiros emer-
gentes), e com dois cons-
trangimentos macro-econo-
micos adicionais: deficit
publico crescente e deficit
em transac;oes correntes fi-
nanciado por capitais espe-
cuiativosl e,

* A/FR/':f)o]osi: PF.SSOA N: OUV/;:/RA e pro-
fessor do Departamento de Teoria
Econ6mica da Universidade Federal
do Ceara, Mestre em Economia, Dou-
torando do Instituto de Economia da
UNlCAMP,
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NOTICIA

o CURSO DE
ECONOM1A E 0
PRovAo
Por Ricardo Alaggio Ribeiro
Cheje do Departamento de Econo-
mia da UFPI

Vma grata surpresa chegou ate
nos neste mes de dezembro. 0
nosso curso recebeu nota "B", na
avaliayao do Exame Nacional
de Cursos de 99, 0 Provao. A
surpresa, entre outros fatores,
decorre do fato de que esta tinha
sido a primeira vez que fomos
avaliados, e nao possuimos bons
parametros para julgar 0 possi-
vel desempenho dos alunos na
prova. A que nivel eles poderiam
chegar? Qual foi 0 esforyo de
cada urn de tentar fazer uma
boa prova? 0 nosso curriculo era
adequado? Os nossos professo-
res conseguem transmitir os
conteudos programaticos ade-
quadamente? Estas questoes
estavam em jogo e eram (e ainda
sao!)objetos de preocupayao da
Chefia do Departamento, da
Coordenayao, e penso, de todo 0
corpo docente e 0 alunado.

Dediquemos urn paragrafo as
inevitaveis comparayoes. 0 cur-
so recebeu a media 0,531, supe-
rior a media brasileira (0,500),
superior a media do Nordeste
(0,465). Ficamos ligeiramente
abaixo da media das universida-
des federais (0,541), 0 que era
esperado. No entanto, no ranking
publicado na Folha de Sao Paulo
(10/12/99) podemos verificar que
nos so desempenho foi superior
ao das federais do Maranhao,
Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio
Grande do Norte para ficar
apenas na nossa regiao.

Antes de nossa analise, quero
reafirmar a conviyao de que
o Provao, embora nao seja
suficiente como instrumento de
avaliayao das universidades
brasileiras, trouxe consigo uma
salutar disposiyao dos cursos ru-
mo a urn melhor padrao de en-

sino, 0 que e facil observar. Nes-
te sentido, devemos incrementar
a avaliayao intema de cada Insti-
tuiyao, desde 0 nivel basico do
Departamento ate a IES como
urn todo. Conhecendo as
dificuldades politicas que exis-
tern nas universidades federais
de aplicayao de controles a nivel
departamental, seria mais efeti-
vo 0 desenvolvimento de padroes
de avaliayao a partir do poder
maior, impessoal e difuso, que
pode emanar dos orgaos superio-
res da burocracia universitaria.
Hoje praticamente so existe a
avaliayao feita anualmente quan-
do do calculo da GED (Gra-
tificayao de Ensino de Docencia),
claramente insuficient~ para tais
fins.

Quanto aos resultados do
Provao, acho que a atitude corre-
ta e receber 0 resultado com
satifayao, mas tambem com
consideraveis cautelas. 0 re-
trospecto de outros cursos mos-
tra como em certos casos po-
dem haver violentas variayoes
nestes resultados. Seria imp or-
tante continuar com 0 processo
de mudanya do curriculo, que ja
esta em gestayao, procurando
buscar aqueles pontos fracos
apontados pelos resultados e
incorpora-los aos programas das
discipli"nas correspondentes. Se-
ria importante criar uma ou duas
areas de especializayao den-
tro do curso de graduayao, de
forma a dar maior objetividade
e conteudo ao curso, ao mesmo
tempo envolvendo mais os alunos
e professsores no processo de
aprendizagem.

Por ultimo quero parabenizar.
os 30 alunos formandos de 1999.
Afina1 foram eles que fizeram a
prova. Afina1 foram eles que
resolveram positivamente par-
ticipar da prova. Parabenizo
tambem 0 esforyo da entao
coordenadora Profa. Elizabeth
Silvestre de ten tar suprir fla-
grantes deficiencias nossas
naqueles momentos de certa
apreensao que cercaram 0 teste.
A todos voces os parabens desta
Chefia e de todo 0 Departa-
mento e.

'.INFORMES
.A inflar;a.odo teresinense, me-

dida pelo indice deJ..Pre'?J:..~~o
Consumidor (Custo' de V(da:J~.••.'
Teresina, registrou em novem-
bro/99 um crescimento medio
de 1,45% 0 percentual acumu-
lado no ana e de 11,38% e nos
ultimos 12 meses. 12.29% A pes-
quisa, realizada pela Funda-
r;a.oCEPRO. constatou que os
gntpOS responsaveis pelo au-
mento geral dos prer;os joram
Alimentar;a.oe Transporte.

o grupo Alimentar;a.o re-
gistrou alta de 2.51 e joi res-
ponsavel por cerca de 72% do
aumento do 1PC-Teresina. Os
produtos que apresentaram
maiores altas joram: abacate -
13.08%, repolho - 10,94%, carne
seca - J 0,70%. alho - 9,55%.
chuchu - 9.43%, peixe da agua
doce - 7, 74%, jrango - 7,49%,
ar;ucar cristal - 7.14%, melanda
- 6.0 J %, carne bovina de 1a -

5.56% e ovos - 5.50%
"'.4 majorar;a.o na tarija do

onibus tirbano e 0 aumento do
Mcool combustivel joram os
itens responsaveis pelo aumento
de 2.36 % do gntpO Transportes
e Comunicar;5es contribuindo
de maneira importante para a
jormar;a.o do indice geral.

.0 custo da Cesia Basica. tam-
hem calculado e divulgado siste-
maticamente pela Fundar;a.o
CEPRO. para 0 mes de novembro
do corrente ano. joi de R$ 82,13
registrando uma alta em rela-
r;a.o.ao mes anterior de 0,83%,
acumulando uma majorar;a.o me-
dia nos Mtimos 12 meses de
4,19%
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I Acumulado
1 no ano
i Acumulado I
[m 12 meses 1 R.OR

Fome: Gazeta Men:amil

(CP-lli
FG\'

IpC-\I
FC\

11'\-\1 ' I1'C·DI' IPC·SPIPC-R.J--
FG\' FC\' FIPE Fe\

CESTA BASIC.-\. - CO'\'lPOSI<;:Ao, QL'A\'TIDADE E \'ALOR
:\O\'E'\lBRO DE 1991J

: Ac,;'Iear CriSial
, An'oz
Banana (frutas) I

Cafe em 1'<'>
! Camc B0\'ina
I .
I Fartnha de
mandioca
Fcijiio
Leite

lPast~urizadl.l
, Margarina
Oleo \'e~etal

: Piio -

! 1 omalc (\erd I J.
TOTAL

h,nte: CEl'RO

IPC-TERESINA - PESO NA ESTRUTURA E VARIA<;Ao PERCENTUAL
NOVEMBRO DE 1999

PESONA VARIA<;AO PERCENTUAL
GRUPOS ESTRUTURA No mes No ano 12 meses

Alimenta<;:ao 41,93 2,51 9,22 9,31
Habita<;:ao 13,25 -0,01 14,56 18,47
Artigos de Residencia 5,45 0,76 11,46 10,74
Vestuario 8,36 0,36 11,89 14,53
Transportes e Comunica<;:5es 11,69 2,36 18,54 20,84
Saude e Cuidados Pessoais 8,99 0,43 13,68 13,73
Servi<;:osPessoais 10,33 0,30 5,87 5,37
TOTAL 100,00 1,45 11,38 12,29

I
II QlA\T

f 3.00 Kg
3.hCI Kg

7.)0 d7
0.30 Kg !

·UOKg

3.99 Kg
·-Uo Kg

6.01111
CJ.";-5 Kg i

11.9(1 Lt
('.()U Kg!

12.0d ~~g i

"ALOR
(R5)

1.68
2.98
15.22
I.R6

l'U2

\' ariaciio
I Percentual

:\0 mh \'0 ann
;.14 1'1.33

-CUI.. -('.5x I

<i.~9 31.~21
3.71 1].~3 i
-1.99 2-1.1' I.-!---_._~-_.~

2.7-1 I .11.'7(1 '.~4
7.IT----r ~.OS---'-~2TJ0--

------_._------------;
i
: fi.(;;.i

1.-13
!2.fHI
1(;.23
82.13
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