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RESUMO

A analise da economia mondial exige atencao especial as mudancas
que vem ocorrendo nestes ultimos anos. Novas tendencias se fortaleceram e sur-
giram. Dentre elas as

mail importantes foram a liberalizacao da economia e o
processo de globalizacao. E dada segiiencia ao pensamento de Peter Drucker

sobre essas questoes, analisando os efeitos estruturais sobre o Brasil e particula-

rizando o estado de Mato Grosso, vez que os novosfatos exigem mudancas com-

portamentais da sociedade e sobretudo dos agentes empresariais. Propoe mudan-

yus ue utitiAdr, r u^ic^^c,aiu nuu,,, eleittentos a analise de Drucker.

A analise da economia mundial exige atencao especial as mudancas que vem

ocorrendo nestes ultimos anos. Novas tendencias se fortaleceram e surgiram. Dentre el
as macs importantes foram a liberalizacao da economia e o processo da globaliza ao. as

Estes efeitos sao decorrentes de mudancas estruturais que vinham a-madurecen-
do desde algum tempo, nao surgiram repentinamente e sao resultados de u
historico que conduziu o comportamento das nacoes para esta nova confi ra a processo

Para os paises em desenvolvimento como o Brasil, tais mudancas estr turais atin-
giram todos os setores da economia e implicam ainda em profundas mudan^as c
mentais, principalmente do setor produtivo. omporta-

Alguns pontos onde tais mudancas alteraram o "status quo" podem ser identificados,como poi- exemplo:

1- a economia do setor primario vem del-xando de estar diretamente associada e
ate mesmo dependente do setor secundario;

2- a producao industrial esta muito mais ligada a produtividade e a velocidade das
transformacoes tecnologicas do que a geracao de empregos;

3- a mobilizacao de capital e transferencia de tecnologia transformaram-se nos prin-
cipais instrumentos impulsionadores da economia mundial, muito mais do ue o
comercio de bens, e; q

4- a competitividade entre as na^oes passou a ser funcao do desenipenho das ativi-

dades empresariais do que propriamente da potencialidade existent es e ex lora-
das de rnaterias primas. I P
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Diversidade entre setores

Os fatos

Os dados nos informam que o crescimento da agricultura nos ultimos cinquenta anos
significou a historia bem sucedida do incr emento da producao.

So no Brasil, em 1975, cultivamos 29,0 milhoes de hectares para produzir 38,0 mi-
lhoes de toneladas de graos. Em 1994, com os mesmos 29,0 milhoes de hectares de

tada, a producao mais do que dobrou ao se atingir a safi-a recorde de 82,0 milhoes de toneladas

Nos EUA, a producao agricola triplicou nos ultimos 65 anos, enquanto a area

plantada e hoje 5% menor que a de 1930. 0 aumento da produtividade na agriculture

demonstrou que a tecnologia permite urn melhor aproveitamento dos recursos naturais

em quantidade menor da que vinha sendo utilizada para uma producao igual ou maiore

A populacao mundial dobrou entre 1950 e 1988, mas a oferta de alimentos Acompa-
nhou o ritmo da demanda. Os cientistas criaram variedades de cereais com maior rend im ntto

Na Asia, a produtividade do trigo quintuplicou entre 1961 e 1991. A produ^d
foi estimada por melhores tecnicas agricolas, mais irrigacao e fertilizantes qufmicos. o

Apesar de algumas oscilacoes durante os anos 70, os precos dos alimentos perma-
necem em queda continua.

E claro que ha in6meros desafios. A cada ano, a populacao dos pafses em desen-
volvimento aumenta em torno de 90 milhoes-um Mexico. De acordo com estimativas do
ONU - Organizacao das Nacoes Unidas - a populacao mundial deve exceder 8 mihoes

de
pessoas em 2020, 45% a mais do que a populacao atual. A demanda por alimentos crescera
ainda mais rapidamente: quando as pessoas se libertam da pobreza, comem mais.

Um relatorio que esta sendo divulgado, da Organizacao das Nacoes Unidas para

Alimentos e Agricultura(FAO) informa que Lester Brown, presidente do Worldwath Institute,

entidade ambiental com sede eni Washington, calculou incorretamente a capacidade produ-

tiva da China. Em Washington, o Instituto Internacional de Pesquisa de Politicas Alimen -

res defende maiores investimentos em pesquisas agricolas, mas nao ve reducoes imediatas

na oferta de alimentos. "Nossas estimativas mostram que o mundo e perfeitamente capaz

de alimentar 1 bilhao de pessoas por cem anos, contados desde agora", diz Per Pinst
Andersen, diretor-geral do instituto. n'P-

Recentemente, os cientistas conceberam culturas adequadas aos solos acidos do
imenso cerrado latino-americano, planicie anteriormente infertil, que cobre 200 milho

de hectares. A biotecnologia ainda pode revolucionar a agricultura em todo o mundo. es

No caso brasileiro, isto significa uma reducao de area desmatada para a producao

de materias-pumas, o que pode diminuir as possibilidades de conflito corn o meio ambiente.

Por outro lado, esse crescimento na oferta de produtos primarios tem levado a

queda dos precos dos produtos. Essa queda teve inicio em 1977 e continuou interrom ida

apenas uma vez, apps 1979, por- um surto especulativo que durou seis meses. P

No inicio de 1986, os precos das materias-primas estavam em sews niveis mai
da historia documentada em relacao aos precos dos bens manufaturados e dos servi s baixos

Essa queda dos pre os d' - dos.e a rmmurcao do ritmo de demanda estao em chocante
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contraste com o que se previra.

Ha alguns anos, o Clube de Roma declarou que havia uma tendencia de escassez
de todas as materias-primas, coin um pique de escassez em 1985.

Em 1980, um relatorio no Governo Carter concluiu que a demanda mundial de ali-
mentos cresceria firmemente poi; pelo menos, vinte anos, com a producao mundial decrescendo,

exceto nos paises desenvolvidos; e que os precos reais dos alimentos duplicariam. Isto ajuda a
explicar porque os agricultores norte-americanos compraram grande

tomando deste modo sobre si os encargosda divida que hole to to os as mealt a.aveis

Contrariando todas essas expectativas, a producao agricola mundial cresceu des-
de 1970, duas vezes mais rapido que a populacao e aumentou mais ra idamente nos
menos desenvolvidos. Analogamente, a producao de praticamente todos os produtosafse

flosrestais, os metais e os minerais subiu entre 20% e 35% nos irltimos dez anos, tmbem neste

caso com os maiores aumentos nos paises menos desenvolvidos. Nao ha a menor razao

para crer que as taxas de crescimento da producao irao reduzir-se, apesar da queda dos
precos das mercadorias.l

Ainda mais espantoso do que o contraste entre aquelas predicoes e o que ocorreu
e que o desmoronamento da economia de materias-primas parece nao ter tido ease n -
nhum impacto sobre a economia industrial mundial. q e

A teoria dos ciclos economicos prediz que uma queda pronunciada e prolongada

dos precos de materias-primas produz inevitavelmente, e no periodo de dezoito a trint
meses, uma depressao de ambito mundial na economia industrial. a

No entanto, sabe-se que a economia industrial no mundo nao esta em depressao.

Porem, por quase dez anos, o mundo industrial tem funcionado como se nao houvesse
qualquer tipo de crise de materia-prima.

Deste modo, podemos concluir com os fatos que a economia da materia-prima
deixou de estar conectada a economia industrial.

Esta e uma mudanca estrutural de grande importancia na economia mundial,
com implicacoes para a politica economica e social bem como para a Teoria Economica,

tanto para os paises desenvolvidos quanto para os subdesenvolvidos. Para estes, o cuidado

nas decisoes politicas deve ser redobrado e cientificamente discutido, sobretudo no ambito
das Universidades e Instituicoes de Pesquisa.

Podemos afirmar que, se os precos das materias-primas em relacao aos precos
de bens manufaturados tivessem se mantido nos niveis de 1973, ou ate de 1979, nao

haveria crise para a maioria dos paises devedores, especialmente na America Latina.
Isto prejudicou as economias emergentes.

As razoes da mudanca

A demanda for alimento, de fato, cresceu, nias a oferta cresceu muito mais de-
pressa, e nao apenas se manteve no rnesino ritino do crescimento populacional como o
ultrapassou.

KENNEDY, Paid. Preparando paua o seculo XXI. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
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Houve, perante o medo da fome, urn grande esforco na producao de alimen-
tos e tambem na biotecnologia. Os EUA lideram esse movimento corn uma politica
agricola de subsidios, a CEE teve exito major ainda. E os maiores aunlentos verjfica-

ram-se na India, na China e nos paises produtores de arroz do Sudoeste da Asia. Ha

tambem uma enorme reducao de desperdicio. A India e um exemplo, visto que reduziu
de 50% para 20% os desperdicios, utilizando inovacoes simples, que requererarn bom

senso e urn pouco de responsabilidade corn inteligencia, o que rnuitas economias ainda
estao por adquirir.

De todos os paises nao comunistas mais importantes, apenas o Japao continuou
um grande importador de alirnentos, adquirindo no exterior cerca de um terco dos alj-
mentos que precisa.

Os paises como a ex-Uniao Sovietica nao demandaram o suficiente para pressio-
nar Para cu-na os precos rnundiais.

O montante de materia-prima necessaria para uma unidade de producao
industrial nao passa, hoje em dia, de dois quintos do que era em 1900. E esse declinio

esta em aceleracao. A experiencia japonesa e particularmente chocante. Em 1984,

para cada unidade da producao industrial, o Japao consumia apenas 60% das materi-

as-primas consumidas para o mesmo volume de producao industrial em 1973, onze
anos antes.

Por que esse declinio da demanda?

A producao industrial esta continuamente se afastando dos produtos e processosfortemente intensivos em material. Uma das razoes para isto sao as novas industrias de altatecnologia ,
deixando-nos ver claramente que estamos penetrando na era da inteligencia

em que a informacao e outro fator de producao que deve estar agregado aos demais, ja
sobejamente conhecidos.

As materias primas em um microchip semicondutor respondem por entre 1% e 3%do custo total de producao; em um automovel, sua participacao e de 40% e, em panelas efrigideiras , 60%. Entre 25 e 50 kg de cabo de fibra de vidro ha transmissao de tantas mensa-gens
telefonicas quanto uma tonelada de fio de cobre e requer menos de 5% energia para sua

producao, em comparacao ao mesmo peso de fib do cobre. Os plasticos, que cada vez mais
substituem o aco na carroceria dos automoveis, representam um custo de materias-primas,

inclusive de energia, de rnenos da inetade da do aco. E o consumo do aco tambem tende a
diminuir pela crescente utilizando de outros produtos substitutos alem do plastico, o alumi-nio e a fibra de coco.

Assim, e bastante improvavel que os precos das materias-piimas venham a subir
consideravellnente em conlpara^ao aos custos dos bens manufaturados (ou dos servicos dealta clencla, tars colllo it iIllorlnaCao, a educacao ou a sadde), a nao set- no caso de Lim a
grande guerra prolongada. As economias do Terceiro Mundo devem rever as suas priori-

dades e a valorizacao do conhecimento e o fator de solucao, no curto e no medio prazos
Para superar estas premonicoes negativas.
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Producao industrial dissociada do emprego industrial

0 emprego e a industrializacao

O crescimento da producao manufatureira nos paises desenvolvidos tens real-
mente significado decrescimo do emprego de pessoal de producao. Em consequencia, os

custos de mao-de-obra estao se tornando menos importantes Como custo com arativo e
como fator de competicao. P

Os paises nao podem mais basear seu desenvolvimento economico nos baixos
custos de mao de obra, e isto, com maior razao, vale para as economias regionals, cujo
resgate deve ser prioritario.

Fala - se em "desindustrializacao" nos Estados Unidos. Os dados de fato indicam
que a producao manufatureira tem subido continuamente em volume absoluto e se manti-
do inalterada como valor relativo.

Como nunca, os EUA estao importando muito bens manufaturados do Japao e da
Alemanha. Mas, tambem estao exportando mais. A participacao das exportacoes de manuf -
turas norte-americanas nas exportacoes mundiais foi de 17% em 1978, em 1985 subiu 20%.

Nao e a economia americana que esta sendo "desindustrializada", mas, sim, a fora de
trabalho norte-americana. Nos ultimos doze anos , o emprego total nos EUA cresceu mais

rapidamente do que em qualquer tempo, de 1982 para 110 milhoes entre 1973 e 1985, mas
foi por conta de empregos nao-industriais, o que pode parecer uma incongruencia.

Essa tendencia nao e nova. Na decada de 20, urn em cada ti-&s norte-americanos
da forca de trabalho era operario produtivo na indr stria . Na decada de 50 , essa cifra era
de um cada quatro , baixou agora para um em cada seis e continua caindo. E , nao ha
previsao de inversao desse quadro mesmo com o aumento da producao industrial.

No caso brasileiro, a CNI demostra uma tendencia de crescimento da produtivi-
dade industrial com queda no volume de emprego. Essa tendencia e a mesma em todos os
paises desenvolvidos e e, na verdade , mais acentuada no Japao.

Se uma empresa, um ramo industrial ou um pals, durante o proximo quarto de
seculo , nao aumentar drasticamente a produ4ao industrial e ao mesmo tempo, nao redu-
zir a forca de trabalho produtivo , pode perder a esperanca de manter sua ca acidade
competitiva. Entrara em decadencia rapidamente. p

Urn exemplo e a Gra - Bretanha que vem caindo industrialmente nos ultimos 25
anos, em grande parte pelo fato de que o numero de operarios produtivos por nnidades de

producao industrial caiu mais lentamente do que em todos os demais paises desenvolvidos

nao - comunistas . Ainda assim, a Gra Bretanha tem a taxa de desemprego mais alta entre
os paises desenvolvidos nao-comunista, mais de 13%.

0 exemplo britanico sugere uma nova e critica equacao economica.

Un pals, urn raino industrial on uma empresa que coloque a preserva4ao dos

empregados industriais produtivos na frente da competitividade internacional, brevemen-

te nao tern nem producao, nem emprego. Este tambem deve ser o dirccionarnerrto dos

paises da Anerica Latina , e principalmente dos que participam do Mercostil - Mercado
Comum do Sul - para terem forca de competir por blocos.
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Ate aqui, este conceito tem alcancado aceitacao nacional ampla apenas no Japao.

Dc t'ato, plancjadores japoneses , quer no governo, quer ern empresas privadas, partem do
pressuposto de uma duplica4ao nos proxiinos quinze ou vinte anos , cone base puma redu-

cao do emprego produtivo de 25 % a 40%. Empresas como a IBM, General Eletric e as

grandes empresas automobilisticas possuem previsoes semelhantes.

Esta implicita ai a conclusao de que um pals tera menos desemprego global quanto
mais depressa reduzir o emprego produtivo na industria.

Complementarmente a este raciocinio , ha uma tendencia muito forte de substi-
tuicao do traballio manual pela ciencia e pelo capital.

Onde, ha algumas decadas se falava em mecaniza4ao, fala-se hoje em " informati-
zacao", " robotizacao" e "automacao industrial".

Uma outra tendencia e o deslocamento de atividades que eram primordialmente

intensivas em iiao-de-obra Para atividades que, desde o inicio, sao intensivas em ciencia.

Os custos de fabricacao do microchip semicondutor sao cerca de 70% de
ciencia (pesquisa , desenvolviinento e testes ) e nao mais do que 12% de mao de obra . Medica-
mentos sao 15% de mao-de-obra e quase 50% de ciencia . Numa fabrica de automoveis mais
completamente rohotizada. a mao- de -obra ainda e responsavel por 20% a 25% dos custos.

A dinamica do tamanho

Desconcertante na atividade industrial e a revisao da dinamica do tamanho. No
inicio deste seculo, os paises desenvolvidos direcionavam-se Para fabricas cada vez maio-
res. As economias de escala favoreciam-nas, bem como as chamadas "economias de geren-
cia". As tecnicas modernas e inovadoras eram dirigidas as empresas de grande Porte.

Esta tendencia inverteu-se drasticamente nos ultimos quinze ou vinte anos. Toda

reducao de empregos industrials nos EUA ocorreu em grandes empresas, a comecar pelas

gigantes siderurgicas e automobilisticas. As fabricas de pequeno e especialmente de medio

Porte mantiveram o numero de sous empregados ou ate mesmo o aumentaram.

Tambem em relacao a posicao no mercado, as exportacoes e a lucratividade, as

pequenas e medias empresas tiveram resultados superiores aos das grandes empresas.

A inversao da dinamica do tamanho ocorre nos demais paises desenvolvidos, ate
mesmo no Japao, onde ser maior era sempre ser o melhor. Ha uma forte tendencia de se
aproveitar tamanho reduzido pela diminuicao dos custos e facilidade de penetracao de
mercados, comunica45o, relacao mercado-consumidor.

Nos EUA, assim como no Japao e na Alenianha Ocidental, o dinamismo da econo-

mia fez com que houvesse deslocamento das empresas de grande Porte Para companhias me-

nores, adulinistradas profissionalrnente e amplamente financiadas pelo publico consumidor.

Estes rellexos talvez venham a se acentuar no Brasil, pos-Plano Real, pois que as

empresas cstao buscando ti urinulas mais economicas e racionais de sobreviver diante das

adversidades atuais. Se mencionarmos o Estado de Mato Grosso, haveremos de concluir

que nao difere do resto do pals e que uma nova mentalidade esta se configurando. A busca

de melhores performances de competitividade esta diretamente ligada a economicidade

do processo produtivo e dos ganhos crescentes de nichos de mercado.
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Novos tipos de industrias

Este novo desenvolvimento industrial fez surgir novas especies de industrias:
1- uma categoria com base fisica e;

2- outra categoria corn base na informacao e na ciencia (estas, crescendo coin
muito major velocidade do que as com base fisica).

Estes dois grupos diferem por suns caracteristicas economical e fundamental
rnente por sua posicao na economia internacional. Os produtos das industrias com base

fisica tern que ser exportados ou importados, especificamente, como produtos.

Os produtos das industrias com base na informacao podem ser exportados ou
importados, tanto conic, produtos quanto como servicos, os quais podem nao estar registra-
dos de maneira precisa na balanca comercial.

Um exemplo, e a venda de direitos cujo produto e confeccionado no
exterior. Analoga-mente, as mais lucrativas exportacoes

podem realmente aparecer nas estatisticas de comercio
exterior como importacoes. Tl-ata-se da taxa que alguns dos bancos, multinacionais e empresas de
comerrio exterior- japonesas, mais importantes do mundo, recebem para processar em seus escri-t6-6-o-C, n z (l-lr7 nC f111P /'^P(T']»'^ PrPtl^n1lrNmnntc rIIP ^i»c ir^crr-io - ^_ is .^_^ de uas subsidiurras e cl entes de todo a : n- c

Em todos os paises desenvolvidos, os trabalhadores da ciencia ja se tornaram o

centro de gravidade da forca de trabalho. A exportacoo de conhecimento, de modo que

produza rendas de licencas, taxas de servicos e direitos autorais ou de patentes podem

realmente criar muito mais empregos do que a exportacao de bens. E o que se chama de

comercio invisivel. E a tendencia e que se tonne cada vez mais essencial, pois os paises

desenvolvidos estao descobrindo que sua renda proveniente do comercio exterior invisivel
esta sendo maior do que aquela proveniente de exportacoes de bens.

Podemos tirar como licao que a era das Universidades cientifrcas sobrepujara insti-
tuicoes que nao considerem prioritario o conhecimento. 0 que nos leva a considerar urgente

a implementacao do Mercosul Educativo como forma de dinamizar a participacao das Uni-

versidades no processo de criacao de novas tecnologias em parceria com pequenas, medias e

grandes empresas, dando a elas o poder de gerar, com ampla velocidade, grande parte do

comercio exterior invisivel, se for associada a urn grupo de empresas. Mas, nao necessaria-

mente, diante do que nos afirma Peter Drucker em outra publicacao.=i "Os recursos tradicio-
nais

- mao- de-obra, terra e capital(dinheiro) - produzem retornos cada vez menores. Os
maiores produtores de riqueza passaram a ser a informacao e o conhecimento."

Politica industrial e estrutura ocupacional

Outra implicacao da "dissociacao" entre a producao industrial e o emprego indus-

trial e o fato de que a escoiha entre uma politica industrial que iavoreca a producao industrial

e outra que lavoreca 0 clnprego industrial esta se tornando unra questao politica singular-

mente controvertida para o resto do seculo. Estas posicoes atualmente sao incompativeis.

DRUCKER, Peter. Sociedade Pos-capitalista. Sao P<1111f): Pioneira. 1!i(),;
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Finalmente, os baixos custos de mao-de-obra estao com fortes tendencias de re-
presentarem menores vantagens no comercio internacional, simplesmente porque, nos paises
desenvolvidos, estao come4ando a responder por uma parte menor nos custos totais. A
automacao elimina custos ocultos, tars como despesas de baixa qualidade, refugo, e os

custos da suspensao temporaria de funcionamento das maquinas para se fazerem as altera-
coes de um modelo dc produto para outro e a manutencao esporadica.

Embora algumas empresas norte-americanas de semicondutores tenham custos
de inao-de-obra muito baixos, porque executam o trabalho intensivo em mao-de-obra fora

do pals, por exemplo na Africa Ocidental, elas continuam a ser produtoras com alto Gusto
e sao facilmente vencidas no preco pelas empresas japonesas fortemente automatizadas.

Imaginem esta situacao nas economias Latino-Americanas onde o "gap" tecnologico. e mais
profiindo ainda, e considerando as diferencas regionals no Brasil, a situacao pode se tornar

--rnais grave ainda, principahnente pelo alto custo da obtencao de investimentos produtivos.
Assim, o custo de capital torna-se cada vez mais importante na competicao internacional.

Nos ultimos dez anos, os EUA se tornaram o pals de mais alto custo - e o Japao, o
de mais baixo4 . Uma inversao da politica norte-americana de altas taxas dejuros e parti-
cipacao acionaria de alto custo deve, pois, constituir uma prioridade para os que tomam as
decisoes. Isto requer que a reducao do deficit governamental, e nao as altas taxas dejuros,
tornem-se a primeira barreira contra a inflacao.

Para os paises desenvolvidos, especialmente os EUA, o continuado declinio dos
custos de mao-de-obra como fator competitivo de importancia pode significar uma mu-
danca positiva. Para o Brasil, a Cor-eia do Sul ou o Mexico, isso sao mas noticias; primeiro,

devido a deterioracao dos precos dos produtos primarios; e a segunda, porque existe uma
infra-estrutura de ciencia e de educacao totalmente fora do alcance de paises pobres. Dal a

necessidade de reversao dessa tendencia, o que so podera ser feito atraves da utilizacao
intensiva de produtos da ciencia.

Ascendencia da "Economia de Servicos"

O surgimento da "economia dos servicos" - movimentos de capital, taxas de cambio

e fluxos de credito - como impulsionadora da economia mundial, no lugar da economia "real"
- o fluxo de bens e servicos - parece estar funcionando de maneira cada vez mais independente.

O comercio mundial de bens e major do quejamais foi visto antes. Porem, tambem,
o e o comercio de invisiveis. Ambos atingem de 2,5 a 3,0 trilhoes de dolares por ano. Tem-se

noticias de que o mercado do curodolar de Londres gira com mais dc 300 bilhoes a calla dia de

funcionamento, ou seja, 75 trilhoes de dolares por ano, volume pelo menos 25 vezes o do

comercio exterior de bens. Os exemplos sao multiplos.

Na ecoiioniia mundial de hoje, a economia "real" dc bens e it economia "de seivi-

4os" do dinheiro, credito e capital ja nao s5(., n;ais estreitamente vinculadas entre si, na verda-
de, afastam-se uma da outra calla vez mais.

FRIEDMAN, George & LEBARD, Meredith. EUA X Japao. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
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Michael Porter tern uma particular observacao sobre o setor de servicos nas
economias nacionais' :

"0 setor de servicos vein crescendo acenluadamente conzo p l'opor-

cao nas econonuas nacionais de todas as nacoes adiantadas. Ele estd comefan

do a ser visto pelos governos Como componente importante da economia. Ao

mesmo tempo, a competicao internacional em servicos estd em crescimento.

Grandes OlganizaSoes de serviros internacionais, como McDonald's e Servi-

cemaster (Estados Unidos), Saatchi & Saatchi e Hawley Group (Remo U11'-

do), Adia (Suica) e Internacio,tal Service System (Dinamarca) sumgiram eni
nzimeros crescentes ".

As taxas de cambio passam a ser, dentre as moedas, o fator mais importante que
terao um tratamento especial na Teoria Economica bem como na Politica Empresarial
como um fator de "vantagem comparativa" e de "vantagem competitiva", e da maior
importancia.

Se evocarmos ainda Peter Drucker' , ele nos ensina que os fatores de vantagem
comparativa da economia real - custos e produtividade comparativos de mao-de-obra, cus-
tos comparativos de materia-prima, de energia, de transporte e semeihantes - determinam
as taxas de cambio.

Praticamente todas as empresas fundamentam suas politicas nessa ideia. Cada
vez mais, porem, sao as taxas de cambio que decidem de que modos os custos de mao-

de-obra no pals A se comparam aos custos de mao-de-obra no pals B. As taxas de

cambio sao um "custo comparativo" mais importante e totalmente fora do controle

empresarial. Toda companhia exposta a economia internacional tern que compreen-

der que se encontra ao mesmo tempo em dois tipos de negocios. Ela e tanto uma

produtora de bens(ou fornecedora de servicos) quanto uma empresa financeira, dal

ser instrumento de competitividade. E nao se pode menosprezar nenhuma dessas
atividades.

Especificamente, a empresa que vende para o exterior quer como exportadora,
quer por meio de uma subsidiaria - tera que proteger-se contra tres

foreign exchange exposu-res:
lucros provenientes de vendas, capital de giro destinado a fabricacao para mercados

estrangeiros e investimentos no exterior. Isso tera que ser feito, quer a empresa espere que
o valor de sua propria moeda va subir ou cair.

Na verdade, ate mesmo empresas puramente nacionais que enfrentam a compe-

ticao estrangeira em seu proprio mercado interno terao que aprender a precaver-se contra
a moeda em que seus principais competidores produzem.

Se as empresas brasileiras agirem desta forma, durante este periodo em que o real
esta valorizado, as maiores perdas de posicao no mercado internacional poderao ser evitadas
bem como acrescidos ganhos externos. Possiveis erros de gerenciamento devem ser evitados
a qualquer custo.

PORTER, Michael. A vantagem competitiva (Las na4Oes. Sao Paulo: Campus, 1993.
'' DRUCKER, Peter. op. cit. rota 3.
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Vantagem competitiva : mecanismo da globalizacao

As empresas, cm primeiro Lugar, competern no nrercado Inundial depois, as
na4oes: Into significa que no mundo dos negocios internationals, as empresas criam seus

mecanismos de competitividade e lutam Para manse-los na busca do fortalecimento de

sells diversos inter-relacionamentos, indicando as politicas governamentais, o papel ue
as Hawes devein ter Hesse processo. q

Assirn, as enpresas competeni coin estrategias globais que contribuern para a
vantagenn conipctitiva das Hawes, reformulando periodicamente o papel do pals sede.

O fortalecimento de cada pals na econonlia mundial depende de urn grupo de
competidores clue produzem mercadorias ou servicos.

A competitividade tornou-se uma das preocupacoes do governo e da industria de
todos os paises, muito inais desta do que daquele.

Os EUA sao um exemplo claro corn seu crescente debate sobre o sucesso econo-
mico aparentemente major

do que de outras nacoes. Mas, podemos ainda inserir o Ja ao e
a Coreia. Os paises socialistas con-to a ex-Uniao Sovietica e outros na Europa Oriental e
Asia. Agora, inais recentemente; n mmocessn de crinhali7acan Vern ce aceler ndo macs i

sombra de duvidas os mecanismos ern aperfeicoamento visam ao aprimoramento dos pro-

cessos de competicao. Claro e o exemplo que o Presidente Fernando Henrique deu ao

levantar a questao das cotas para alguns tipos de produtos comercializados no Mercosul.

Aljas, diga-se de passagem, o Brasil acordou tarde do sono de Ouro Preto onde se discuti-
ram os varios acordos, inclusive a questao das cotas.

Nao term sido poucas as explicacoes das razoes pelas quaffs algumas nacoes sao
competitivas e outras nao. Porem, na realidade, devido a frequencia das discussoes, ha uma
clara demonstracao de que o assunto nao esta totalmente compreendido e ate mesmo aceito.

Existem correntes de pensamento que veem a competitividade:

1. Como um fenomeno macroeconomico, impulsionado por variaveis como taxas
de cambio , taxas dejuros e

deficits. Levantamos alguns aspectos desta questao no
item anterior. Mas ha nacoes que desfrutarain de padroes de vida de ascensao

rapida apesar de deficits governamentais (Japao, Italia e Coreia), de moedas em

valorizacao (Alemanha e Suica) e de altas taxas dejuros (Italia e Coreia).
2. Como funcao de mao-de-obra barata e abundante

. Tambem levantamos outros
pontos no item anterior: No obstantc, paises como a Alemanha, Suica e Suecia pros-

perar<un apcsar do salarios altos c longos periodos do escassez de inao-dc-obra.

O Japan coil economia supostamente constr a da sobre o trabalho barato e abun-
dante tanibcni sofreti perurancnte escassez de mao-de-obra. Suas empresas so tiveram su-
ccsso depois dtlc a alltolnacao reduziii a parcela de mao-do-obra.

3. Como
dependente de recursos naturais abundantes

. Na4ocs industrializadas e
bens sucedidas como a Alemanha, Japan, Sui^a, Italia e Coreia tiveram que im-
portai" it Inialoria de suas ►nat6rirs-priinas. Nacoes con-to Coreia, Reino Unido e

86



UNIU,&ncias v. I - n.1 jan./jun. 1997

Alemanha, regioes pobres em recursos naturais, prosperaram em comparacao
com as regioes ricas. Vamos aqui novamente mencionar o Estado de Mato Grosso,

em clue h A alguin tempo se pensava que, como por magicas, teriamos uni "Estado
solucao". Ledo engano de pensamento ultrapassado.

A potencialidade pura e simples nao conduz a eficiencia da maquina produtiva, se
quern a conduz nao tern o rumo certo e a eficiencia Para direciona-la adequadamente as metas
de desenvolvimento. E, muitos nnuiicipios e o proprio Estado pagam taro, hoje, por este erro
de percurso. Imprescindivel seria uma concepcao mais avancada para implantar no Estado

uma estrutura educacional que o tornasse independente de outras regioes, criando localmente
uma estrutura capaz de explorar racionalmente as materias-primas existentes e abundantes.

4. Como sendo influenciada pelas politicas governamentais
. Esta opiniao identifi-

ca a fixacao de metas, a protecao, a promocao de exportacoes e os subsidios como
as chaves do sucesso internacional. Porem, esse papel decisivo das politicas go-
vernamentais na competitividade nao e confirmado por um exame mais amplo

da experiencia. 0 governo e, sem duvida, um ator na competicao internacional,
mas raramente tern o papel principal. Ha de ser planejador.

Ha ainda o que se acrescentar neste aspecto dadas as caracteristicas de determi-
nadas regioes emergentes, dentre as quais se enquadram alguns Estados brasileiros, como
o Mato Grosso, em que, ainda o governo tern papel preponderante na conducao das poli-

ticas economicas. Em alguns setores da economia mato-grossense, a competitividade ainda
e fator extremamente incipiente, dada a fragilidade das awes empresariais, isolada ou
conjuntamente, dos orgaos governamentais e de classe, que supostamente teriam a respon-
sabilidade de dirigi-la.

Uma ultima e popular explicacao da competitividade national sao as diferentas
de praticas administrativas, inclusive as relacoes entre capital e trabalho. Diferentes indfis-

trias exigem diferentes abordagens administrativas. Tambem nao se pode generalizar so-

bre as relacoes entre capital e trabalho, alguns consideram positiva a acao dos sindicatos,

outros a consideram negativa. Estas explicacoes nao se bastam em si mesmas.

Sera "competitiva" a nacao com uma grande e positiva balanca comercial?. Sera
"competitiva" a nacao com uma parcela crescente das exportacoes mundiais?. Sera "com-
petitiva" a nacao que pode criar empregos?. Finalmente, sera "competitiva" a nacao cujos
custos unitarios do trabalho sao baixos?.

A busca de uma explicacao convincente, tanto para a prosperidade do pals como
das empresas, tern de comecar pela pergunta certa.

A principal meta economica de um pals e de uma regiao e produzir urn padrao de
vida elevado e ascendente para seus cidadaos. A capacidade de conseguir isto depende da

produtividade corn a goal os recursos nacionais e regionais(trabalho e capital) sao empregados.

A produtividade e o valor do que e produzido por uma unidade de trabalho ou de

capital. Ela depende tanto da qualidade como das caracteristicas dos produtos( que deter-

minam os pre4os que podem obter) e da eficiencia corn que sao produzidos.

A produtividade e o determinante principal, a Longo prazo, do padrao de vida de
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urn pals, pois e a causa fundamental do crescimento da renda nacional per capita.
A produtividade dos recursos humanos determina seus salarios, enquanto a

produtividade coin que o capital e empregado determina o retorno que obtem para os

seus donos. A alta produtividade nao so sustenta n%veis elevados de renda, como permite

aos cidadaos a opcao de escolher mais lazes em lugar de trabalhar mais horas. Tambem

cria a renda nacional que e tributada para custear os servicos pnblicos que, por sua vez,
devem ser bem redimensionados para melhorar o padrao de vida.

A capacidade de serem altamente produtivas tambem pernnite as empresas de um
pans atender aos rigorosos padroes sociais que melhoram o padrao de vida, como na saude
e na seguranca, na igualdade de oportunidades e no impacto ambiental.

0 crescimento constants da produtividade exige que a economia melhore cons-

tantemente. As empresas do pals devem elevar, incessantemente, a produtividade das in-
dustrias existentes, melhorando a qualidade do produto , acrescentando elementos deseja-
veis, apurando a tecnologia do produto on intensificando a eficiencia da producao.

A Alemanha vem tendo uma produtividade crescente por muitas decadas, por exem-
plo, porque suas empresas foram capazes de produzir cada vez mais, bens diferenciados e de
introduzir niveis crescentes de automacao para aumentar a producao por trabalhador.

As firmas do pals tambem devem desenvolver a competencia exigida para con-
correr com segmentos da industria cada vez mais sofisticados, onde a produtividade e
geralmente manor: Ao mesmo tempo, a economia que se aperfeicoa tem a capacidade de
competir com exito por meio de in-dustrias totalmente novas e sofisticadas.

Corn isto, absorvem-se os recursos humanos liberados no processo de melho-
ria da produtividade nos setores existentes. Tudo isso deixa clara a razao pela qual o

trabalho barato e uma taxa de cambio "favoravel" nao sao defrnicoes muito significati-
vas de competitividade. 0 objetivo e manter altos salarios e obter precos elevados nos
mercados internacionais.

Se nao houvesse competicao internacional, o nivel de produtividade alcancavel
pela economia de um pals independeria, em grande parte, daquilo que ocorresse em ou-

tras nacoes. 0 comercio internacional e o investimento estrangeiro, porem, proporcionam

tanto a oportunidade de elevar o nivel de produtividade nacional, como ameacam seu
aumento e, ate mesrno, sua manutencao.

0 comercio internacional permite ao pans aumentar sua produtividade, elimi-

nando a necessidade de produzir todos os bens e servicos dentro do proprio pals. Com isto

a nacao pode especial izar-se nas industrias e segmentos nos quais suas empresas sao mais

produtivas e importar os produtos e servicos em relacao aos quaffs suas empresas sao menos

produtivas do que as rivais estrangeiras, aurnentando dessa forma a produtividade media

da economia. As importacoes, portanto, bem como as exportacoes sao parte integrante do

crescimento da produtividade. Conceituacao brsica esta que pole ser utilizada no concerto
das regioes dispares de nosso Pais. Basta ter vontade politica.
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Conclusao

A economia brasileira nao pole nem Cleve ser vista Como um bloco monolftico.
As idiossincrasias regionais nao permitem que a tratemos desta forma. Ate mesmo algu-
mas invencoes ,

hoje nada originais, classificam o nosso pals Como um misto de conviven-
cia simultanea e nao plena de sucesso, de paises desenvolvidos , com subdesenvolvidos,porern poucos sao os que nos enxergam como uma potencia emergente viavel, bastandoapenas urn pouco mais de bom senso e menos " esperteza " que nos classificam como naoserios no exercicio de nossa cidadania.

0 piano Real, apesar de estar fazendo sofrer a grande maioria de brasileiros,

parece-nos ser o mais razoavel dos pianos concebidos ate agora. Primeiro, por estar ensi-

nando-nos de que a esperteza financeira do ganho facil esta mudando para o sacrificio

verdadeiro do trabalho continuo e duro, valorizando a casta dos serios. Porem, isto nao
basta, por estarmos , dizern alguns , com 20 anos de atraso tecnologico. Se sao otimistasou pessimistas , nao entramos no merito , porem este atraso tern que ser superado, e a
Pesquisa e o Desenvolvimento , aliado a Seriedade e Competencia , devem fazer parte da
giria do hracileirn imagine se de suas palavras no cotidiano...

A globalizacao da economia esta a fornecer uma nova e ampla configuracao,
porque a competicao agora e urn fator amalgamado ao setor produtivo. Que nao tenha-
mos a recaida da incompetencia, fechando as nossas fronteiras e almejando o ultrapassa-
do modelo de substituicao de importacoes.

As razoes aqui discutidas nos alertam e fazem-nos crer que o processo e irrever-
sivel .

As nacoes e as regioes devem contribuir de forma ampla e verdadeira para o desen-
volvimento tecnologico , pois o processo e altamente comprometedor do desenvolvimen-
to economico e social de qualquer espaco.

ABSTRACT

The analysis of the world's economy demands a special attention to-

wards the changes that have been happening in these last few years. New ten-

dencies have emerged and fortified themselves. Among them the most important

ones were the liberalization of the economy and the process of world economy.

The author gives sequence to the thoughts of Peter Drucker about these matters

analysing the structural effects in Brazil and particularly in the state of Mato

Grosso, given that the new facts demand behavior changes from the society e

above all of the business agents. It proposes changes of attitude and adds new

elements to Druckers analysis.
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