
no centro de gravidade do pacto federal.
as governos participantes da barga-

nha, ou seja, as unidades constituintes da
negocia«ao devem ser equipotentes,
individual ou coletivamente (regioes).
Nesta perspectiva devem constituir-se
ao mesmo tempo em unidades desi-
guais, porem nao muitos diferentes,
mas com capacidade de defender as
diversas motiva«oes que as levaram a
barganha. Motiva«oes essas que podem
ser resumidas na pretensao de amplia-
«ao do mercado intemo e na defesa dos
interesses das elites nacional e/ou
regionais.

A analise das ideias de Willian Riker
nos leva a concluir que 0 mesmo se
centra na circularidade do conceito de
federalismo, haja vista que na medida
em que 0 referido autor expoe federa-
lismo como apenas urn pacta de ex-
pansao territorial, entra em urn circulo
vicioso, no sentido de que a expansao
territorial implica em cresci menta de
mercado, gerando mais impostos, mais
burocracia, provocando, tam bern, a
amplia«ao militar 0 que por sua vez
conduz novamente ao desejo de
amplia«ao territorial, consequentemente,
a urn beco sem saida.

Portanto, a expansao territorial e
militar, ambos em estreita conexao, sao
condi«6es necessarias, porem nao
suficientes para a determina«ao do
federalismo, uma vez que, na propor«ao
em que se considera as duas condi-
e<oes como necessaria e suficiente esta
se sombreando a pactua«ao polftica.
Sobretudo quando acreditamos que
federalismo tern correla«ao politica e
social, entao a expansao territorial e
militar como condi«oes necessarias e
suficientes obscurece a ideia de
dominac;ao politica e social. Inclusive,
porque a pactua«ao politica visando
a amp1iae<ao externa do governo,
significa que ja existe uma domina"ao
previa interna. como tambem, devido
(l!guns ekmt,;ntns do pacto federativo
nao se t,;n('ontrar explicilO na Consti-
luic;ao federal.

Nesse senlido afirmClmos perempto-
riamente que a extensao territorial nao
se constitui em condic;ao necessaria
para se obter urn sistema federal, uma
vez que urn pais como a Sui«a que
possui pequena areCl territorial e outros
paises que possuem grandes areas
conlincntais, ambos sao federa«6es.
Portanto, 0 federalismo nao e urn pacto
politico entre cidadaos, mas entre
governos, independenlcmente da ex-
lensao territorial.

Entendernos. tarnbern, que quando
Willian Riker conceitua federalismo
como agregac;ao de territ6rios, 0
mesmo eonfunde territ6rio com espac;o.
Na definic;ao de federalismo do Clutor,
os conceitos de terrilorio e espClC;o
se igualam, entretClnto, territ6rio e
espae<o possuem conceitos diferenLes.
enmo podemos observClr, atraves de
Poulantzas no qual 0 espClC;oc resul-
tante das r(;(Cl,,6es sociais de prllduc;ao
e consiste em um t,;spac;o orgClnizado
polilica e socialmente. Conlorme este
enfoqul:. podemos inferir que Willian

Riker utiliza a metiifora da expansao
territorial, on de 0 pacto territorial
obscurece urn pacto de governo
polftico, isto e, urn pacta de domina«ao
politica.

A terceira critica funda-se na as-
sertiva que Willian Riker desconsidera
as classes sociais, considerando apenas
os territ6rios em urn processo de
pactua«ao politica. Assim, esclarecemos
que 0 federalismo nao elimina as
diferen«as de classes. Ao contrario. As
faz presentes nos territ6rios.

Por fim a ultima critica se funda-
menta na falacia ideol6gica colocada
por Willian Riker, na qual afirma que 0
federalismo consiste em garantir a
expansao militar e territorial, ou seja,
se constitui em barganha de poder e
nao de liberdade. Conceituamos ideo-
logia de acordo com 0 Dicionario do
Aurelio (1986, p. 913), como urn
"Conjunlo de idtiias proprias de um
grupo, de uma tipoea e que lraduzam
uma siluaqiio hisloriea", sem contudo,
desconhecer 0 rico debate que existiu
e continua existindo em torno do
conceito de ideologia. Portanto,
analisamos que no conceito de ideologia
existem valores diferenciados e que,
por conseguinte, refletem interesses e
heneficiarios distintos. Logo, para 0
autor a barganha do pacto federativo
tern predisposie<ao ideol6gica.

A explica«ao hist6rico-politica do
federalismo adquire grande projee<ao,
devido 0 mesmo consistir na expansao
de governo polftico e territorial
passive I de varios conteudos: social,
ideol6gico e cultural, ou seja, se
conslitui em uma forma de orga-
nizae<ao territorial de poder dos ESlados
Nacionais, capaz de preservar a
diversidade e a singularidade hist6rica
no ambito de uma uniao estatal mClior.

PClrticularmente. nesse momento. no
Brasil em qut,; a Cllianc;a que levou a
vit6ria as fore<Clsdc esquerda, tera que
realizar urn Pacto Nacional que
necessariClmente envolvera tarcfas
eSlrCllcgiclls com 0 objctivo de montar
e construir urn governo de recons-
lru<;ao nacional. que tenha a cClpacidade
de abrir caminhos pClra profundas
transformae<oes s6cio-econ6mica, polftica,
cultural, elc.
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o ATUAL GOVE
Os crlticos do 9ovemo petista estao

acusando 0 presidente Luiz Inacio Lula
da Silva de estar dando continuidade a
politica econ6mica da ortodoxia
financeira aplicada pelo 9overno de
Fernando Henrique Cardoso. A
nomeac;:ao de urn tucano. Henrique
Meireles. para presidencia do Banco
Central. aumento do superavit fiscal
primario para alem do combinado
anteriormente com 0 FMI e as se9uidas
subidas da taxa de juros (a ultima com
a elevac;:ao da taxa basica de juros de
25.5% para 26.5% e 0 aumento do
dep6sito compuls6rio dos bancos de
~5% para 60%) objetivando 0 controle
da inflac;:ao. seria a mesma polltica
usada nos ultimos anos de 9overno
FHC.

Nesse contexto. pretendemos fazer
al9umas observac;:oes com relac;:ao as
criticas que estao sur9indo de todos os
lados. Gostarfamos de lembrar que
estamos mante de um modelo economi-
co implantado exatamente ha dez anos.
Devemos atentar para a impossibilidade
de em poucos meses esperar que urn
9overno desmonte urn modelo implan-
tado durante os ultimos dez anos.
Precisamos ter cuidado (Chaui, 2003).

Conforme 0 texto que apresentamos
no ultimo numero do Informe
Economico. semelhante ao modelo
argentino. a polltica economic a esco-
lhida pelo 90verno de FHC foi liberal.
¢uiada pela inte9rac;:flO passiva e
submissa a economia 910balizada
apoiada na abertura comercial. 0
9rande capital internacional e os
mercados financeiros 910balizados
ditaram as re9ras que nosso pais se
submeteu. elevando a nossa 9rande
vulnerabilidade e dependencia de
capitais extemos. Esse modelo colocou
o Brasil numa dependencia interna-
cional jamais vista na hist6ria do pais.

o primeiro efeito desse aumento do
9rau de vulnerabilidade extern a
brasileira deveu-se ao crescimento mais
que proporcional no ritmo de
crescimento e na dependencia de
produtos importados pelo pais.
impactando desfavoravelmente a ba-
lanc;:a comercial e conseqiientemente
desestabilizando 0 balanc;:o de tran-
sac;:oescorrentes do Brasil.

Outro impacto ne9ativo da opc;:ao
se9uida decorreu do a9ravamento do
estrutural deficit na balanc;:a de servic;:o.
ou seja. nas contas de turismo. fretes.
se9uros. lueros. dividendos e juros.
Elevamos 0 deficit na conta de
transac;:oes correntes e pressionamos
cada vez mais a coMa de Capital
(investimento direto. reinvestimento.
emprestimo. financiamento/ amortiza-



RNO E DO' PT OU CONTINUA TUCANO?
tizac;oes, outros capitais}. Como nao
possuimos moeda forte ao nivel de
comercio internacional, neces-
sitamos criar e atrair um elevado
supemvit na conta de capital.

A rovel interne implementamos uma
politica de elevac;ao na taxa de juros
que trouxe e traz conseqiiencias ne9a-
tivas para a divida interna. Apresen-
tando comportamento semelhante ao
da balanc;a comercial, 0 setor publico
tornou-se estruturalmente deficitario.
Embora as contas primarias apre-
sentem resultados superavitarios nos
ultimos anos, a perda de controle
sobre a divida decorreu dessa
componente financeira (juros) e da
venda de tftulos publicos objetivando
enxu9ar a liquidez (retirar moeda da
economia) provocada pelo alto in9res-
so de recursos externos. Criamos os
deficits gemeos (deficits interne e
externo) dificeis de serem resolvidos.

Analisando 0 desempenho do PIB
brasileiro nos anos 90 constatamos que
o nos so pais confi9urou um quadro
de semi-esta9nac;ao economica com
um crescimento medio anual inferior
ao da chamada "Decada Perdida". A
polftica economica implementada
entre os anos de 1990 e 1992 resultou
num periodo de forte instabilidade,
se9uiu-se um periodo de curta
recuperac;ao entre 1993/1995 (incen-
tivada pelo aumento do consumo inter-
no promovido pelo Plano Real) e
esta9nac;ao economica entre 1996/1999
(Cappa, 2002). S6 nao che9amos a
atual situac;ao existente na Argentina
devido a modificac;ao na polftica
cambial e aos recursos emprestados
pelo FMI.

Pelo exposto. a inte9rac;ao passiva
e subserviente do Brasil ao processo
de 910balizac;ao levou a reduc;ao do
controle e da dinolmica da nossa
economia. Como na Argentina, fomos
conduzidos e levados a depender dos
humores do capital 910balizado. do
FMI, G 7 (em especial dos EUA), que
recebem a pomposa denominac;olo de
"Deus Mercado".

o Brasil, ao implementar um modelo
que tinha no seu nuc1eo basico a
ancora cambial sobrevalorizada e a
abertura comercial deveria saber dos
riscos que estava correndo. Constan-
temente a propa9anda oficial e a
equipe economica, com 9rande
colaborac;ao da midia. passaram a
impressao para 0 9rande publico que
a polftica economica adotada nolo
tinha levado a crises economic as.
framos apenas vitimas de situac;ao
de crise externa, ou seja. vitimas da

crise momentanea dos mercados 910-
balizados.

Desde antes de assumir a PrelIidencia
da Republica, Luis Inacio Lufa da Silva
vem se deparando com uma subida
dos indices inflacionarios em decor-
rencia das desvalorizac;oes cambiais.
dos prec;os de Commodity. e com 0
aumento dos prec;os administradoll.
Nao evitar essa subida. si9nifica por a
perder todo 0 pr09rama de controle
inflacionario realizado des de a imple-
mentac;ao do Plano Real ate a9ora.
As medidas implementadas irao.
certamente, reduzir 0 ritmo de cres-
cimento da economia brasileira. No
entanto, conwm frisar que. sem elas,
haveria crescimento mais elevado neste
ano. mas em 2004. a situac;olo seria
desastrosa para a economia brasileira
e a conta seria cobrada em dose
dupla. Como afirmou 0 atual pres i-
dente da FIESP em entrevista 1090
ap6s a posse do presidente Lufa. e
melhor perder um ana a90ra e
yanhar os tres se9uintes.

Olhando para os "fundamentais"
herdados do 90verno FHC podemos
entender a crftica situac;olo criada e
herdada do yovemo passado:

a} uma taxa de inflac;oloem ascensolo
e ja na casa dos dois di9itos;

b} uma taxa de juros real somente
praticada por ayiotas;

c} uma polftica fiscal de superavit
primario, mas com deficit operacional
e nominal bastante elevados, e com um
sistema tribumio deplomvel e injusto;

d) uma divida publica interna
f6rtemente indexada ao cambio e ao
juro em roveis ·cada vez mais elevados;

e) uma taxa de cambio sobvalorizada;
f) uma balanc;a de conta corrente que

nao apresenta sustentabilidade a curto,
medio e lon90 prazo.

Desse modo. e bom lembrar aos
crfticos que a atual sinuca a que foi
posta a economia brasileira, com a
polftica de juros, e obra do 90verno
anterior. Foi yestada pelo modelo e
equipe econ6mica do 9overno FHC. 0
que esta ocorrendo e que 0 pais esta
pa9ando pelos erros do 90verno pas-
sado. 0 atual presidente Luiz Inacio
Lula da Silva nao pode dizer isso
com todas as letras porque tal dec1a-
rac;olO provocaria uma deteriorac;ao
muito rapida das expectativas do
mercado em relac;ao ao pais.

Como bem compreendeu Delfim Neto
(2003) "N6s temos de entender que 0
pais esta numa jaula, cercado de
ferros por todos os lados. E a porta
abre pelo lado de fora. Ou abre a
porta, ou nos morremos sufocados".

Se9undo 0 citado economista. a chave
dessa jaula e 0 restabelecimento do
fluxo de capitais. a recuperac;ao da
confianc;a externa. fatores que criam
condic;Oes para a voha do crescimento
sustentado. 0 importante e ressaltar
que a atual alternativa de po!ftica
economica de juros elevados e
uma alternativa de curto prazo.

Um aspecto de suma importancia
implementado pelo 90verno de Luis
Inacio Lula da Silva e 0 Proyrama
Fome Zero de comb ate a fome e a
miseria. lanc;ado no inicio de sua Yestao.
A proposta nao e inedita. pois os
tucanos distribufram alimentos. bolsa
rend a e implementaram pr09ramas
sociais focalizando os mais pobres
utilizando cartoes ma9neticos que
visavam reduzir as fraudes e 0
clientelismo. .

o Brasil possui 54. milhoes de pes-
soas vivendo abaixo da linha de po-
breza se9undo dados do IBGE. Esse
numero representa 31,8% dos cerca de
170 milhoes de brasileiros. Desses 54.
milhoes, 4.9 milhoes tem renda inferior
a meio salario minimo por mes
(R$ 100,00), e os 5 milhoes restantes
sao pessoas que sobrevivem sem
nenhum tipo de renda. Essa e uma
situac;ao inconcebivel para uma
sociedade como a brasileira.

Assim, 0 Proyrama Fome Zero
representa uma atitude pr09ressista e
relevante na politica de curto prazo do
novo yoverno. Por ser uma polftica
assistencialista de curto prazo. pos-
teriormente se faz necessarias refor-
mas estruturais (reforma ayraria,
triburaria. yerac;ao de empreyo e
renda) que viabilizem a inc1usao des-
ses exc1ufdos na forc;a produtiva,
estendendo os direitos de cidadao a
toda essa populac;ao de exc1ufdos.
eliminando dessa maneira essa chaya
que mancha a nossa sociedade.

o aspecto fundamental que
precisamos analisar em n!lac;ao a
politica do PT diz respeito· ao
des monte do modelo liberal de
inserc;olo subordinada dos anos 90
e as propostas de reformas estru-
turais objetivando 0 desenvolvi-
mento da economia brasileira no
lonyo prazo. E aqui e que as propostas
iniciais do PT destoam fortemente da
luta hist6rica que 0 partido realizou
ao Ion yo da sua existencia. Suas
propostas de reformas previdenciaria,
tributaria e trabalhista caminham na
mesma linha dos Tucanos na visolo do
"Custo Brasi1".

No que diz respeito a questao da Pre-
videncia 0 PT vem apresentando um



discurso semelhante ao do Governo
FHC. 0 ministro Ricardo Berzoini
reiterou a existencia de urn me~a-
deficit. principalmente causado por
supostos privile~ios concedidos a
cate~oria dos servidores publicos. Ao
lon~o das ultimas semanas. a sociedade
brasileira tern sido desinformada com
reporta~ens a respeito do sistema
previdenciario visando reformas na
previdencia e re~ulamenta<;ao de urn
novo re~ime. principalmente para 0
funcionalismo publico.

o atual sistema. por meio de
contribui<;oes previdenciarias. criou um
pacto inter~eracional for<;ado em que
os jovens de hoje esperam que os jovens
de amanha os sustentem for<;adamente
na velhice. A elimina<;ao de beneficios
pactuados com as ~era<;oes de traba-
lhadores que entraram no sistema em
periodos passados tern sido a proposta
do ~overno Lula. ou seja. a mesma
proposta do ~ovemo tucano.

o conjunto de recursos que deveria
ser utilizado em media somente 25 ou
30 anos. quando as pessoas encerras-
sem sua vida ativa e in~ressarem na
aposentadoria. passando a receber os
beneficios a que tern direito nunca
foi capitalizado e acumulado visando
tal objetivo. e sim utilizado na Se~uri-
dade Social (saude publica e assistencia
social) ou em outros ~astos e politi-
cas dos ~ovemos passados. Sem que os
idealizadores e ~estores do sistema
pensavam em manter os trabalha-
dores ja aposentados somente com
recursos de sua receita corrente? . ou
seja. contando apenas com a arreca-
da<;ao da folha de trabalhadores da
ativa?

Po rem uma quest'ao que convem
salientar e que tern sido a Se~uri-
dade Social que opera com me~a-
deficit. A Previdencia Social e Se~uri-
dade Social sao coisas bast ante
.diferentes. 0 sistema de Se~uridade
Social e composto por tres com-
ponentes:

a) a saude publica (amparo aos doentes);
b)a assistencia social (amparo a
portadores de deficiencia e pessoas em
situa<;oesde risco social); e
c)a Previdencia Social (amparo aos
trabalhadores que ultrapassaram 0
periodo de vida laborativa).

Conforme Benjamin (2003). nesse
problema esta havendo precipita<;ao
e confusao. Ao usar as despesas
da Se~uridade. como urn todo. para
discutir a reforma da Previdencia. 0
Governo do PT esta uiilizando urn
artificio lamentavel que reduz a
questao da reforma a uma natureza
fiscal e a Previdencia passa a ser
submetida as diretrizes ~erais de
arrocho comandadas pelo FMI. Com
essa atitude. 0 ~overno petista esta
se~uindo uma linha tao criticada e
combatida por' esse mesmo partido ao
lon~ de sua hist6ria.

Ainda se~undo Cesar Benjamim. ao
usar as taxas de crescimento do nume-
ro de beneficiarios da Previdencia nas
decadas passadas para. com base nelas.
fazer proje<;6es para 0 futuro. os dados
do yovemo deixa de levar em conta 0

inyresso maci<;o de novos continyentes
de beneficiarios no sistema. em virtude
da politica de universaliza<;oes seyuidas
nos Ultimos anos pelo ~ovemo brasileiro.
Em decorrencia dessa politica. yrupos
inteiros de trabalhadores rurais.
empre~adas domesticas. portadores de
deficiencia. autonomos e pessoas com
mais de 65 anos foram incorporados
aos beneficios. alyuns sem nunca terem
contribuido para 0 mesmo. num padrao
que nao se repetira no futuro. 'No
Brasil. no futuro nao havera mais
~rupos novos a serem coletivamente
incorporados.

"A exclusiio, marginaliza~iio ou
pobreza extrema de uma parte
dos trabalhadores niio podem ser
desvinculadas da explora~iio e da

dinamica da acumula~iio
capitalista no Brasil.

Historicamente nossa economia
tem privatizado os ganhos ( . ,

crescimento economico e
socializado as perdas das crises

da economia com a classe
trabalhadora e 0 Estado.

A sociedade sempre foi induzida
a assumir 0 onus das perdas.
Quando chegara a hora dos

que sempre foram beneficiados
arcar com a conta do ajuste?"

As diferen<;as de remunera<;oes dos
beneficiarios que 0 Sistema de Previ-
dencia revelam nao destoam do
processo injusto de distribui<;ao de
renda e riqueza que no Brasil tern .
historicamente. privile~iado uma
pequena minoria. Todavia. 0 yoverno
petista acena com urn discurso que
defende a "previdencia dos pobres". 0
que se faz necessario e vohar a crescer.
~erar empreYo. combater fraudes e
sone~a<;ao estimada em liE 50% do
que tern a receber a Previdencia. Os
problemas da Previdencia nao
decorrem das questoes demoyraficas.
nem do tipo de beneficios concedidos
a determinadas cateyorias. decorrem.
isto sim. das questoes economicas que
combinam desempreyo. informalidade.
baixo crescimento. soneya<;ao e
corrup<;ao.

Para preservar 0 Plano Real em
sew oito anos de yovemo 0 presidente
Fernando Henrique Cardoso yastou
bilhoes de reais com 0 payamento de
juros da divida do setor publico
decorrentes da sua inconsequente
politica economic a e elevou a divida
publica. hoje colocada como elemento
a ser reduzido com a reforma
previdenciaria.

Se~uindo a mesma linha de nive-
lamento por baixo. 0 presidente Luis
Inacio Lula da Silva. recentemente.
criticou os sindicatos por estarem
preocupados com os seus interesses
corporativos e nao com os excluidos.
utilizando uma tese exposta por
Crist6vao Buarque de defesa da popu-
la<;ao de "excluidos". Aqui tambem 0

enfoque e en~anoso e tenta nivelar e
resolver 0 problema por baixo. 'Numa
sociedade como a brasileira que nunca
possibilitou aos trabalhadores usu-
fruirem condi<;oes elevadas como as
dos trabaIhadores do "Welfare State".
nao e pro~ressista querer melhorar a
situa<;ao dos "excluidos" a expensas
dos trabalhadores "incluidos".

o PT. com certeza. entende que a
contradi<;ao principal da sociedade
brasileira nao e a que diferencia
"trabalhadores incluidos" de "traba-
lhadores excluidos". mas a que opoe 0

capital. sobretudo 0 yrande capital.
ao trabalho. A exclusao. mar~inaliza-
<;ao ou pobreza extrema de uma
parte dos trabalhadores nao podem
ser desvinculadas da explora<;ao e
da diniimica da acumula<;iio capita-
!ista no Brasil (Pereira. 2003). His-
toricamente nossa economia tern
privavatizado os yanhos do crescimento
economico e socializado as perdas
das crises da economia com a classe
trabalhadora e 0 Estado. A sociedade
sempre foi induzida a assumir 0 onus
das perdas. Quando che~am a hora
dos que sempre foram beneficiados
arcar com a conta do ajuste? Quando
poderemos implementar urn novo
modeIo de sociedade?

As mudan<;as na Consolida<;ao das
Leis TrabaIhistas que 0 PT tern divuI-
yado tambem niio acenam para outra
coisa a nao ser a redu<;ao do "custo"
do trabalhador brasileiro visando
~arantir uma eIeva<;ao nas exporta-
<;oes para obter superavits comerciais
si~nificativos. 0 debate sobre 0 peso
dos encar~os sociais sobre a folha de
payamentos. de tao repetido. acabou
aparecendo como incontestavel. Essa
tese afirma que os encar~os superam a
casa dos 100% da remunera<;ao do
trabaIho. confi~urando urn cenario em
que 0 trabalhador ~anha pouco e custa
muito caro para a iniciativa privada.

Apesar de totalmente superada pelos
fatos. ainda persiste entre economistas
brasileiros a cren<;a mar~inalista de
que a riyidez da le~isla<;ao traba-
lhista ou os altos salarios sao
responsaveis pelo desempre~o. Depois
da "Teoria Geral". qualquer economista
deveria saber que 0 nivel de em-
preyo. afinal. nao depende do nivel de
salario. Ocorre que hoje 0 neolibe-
ralismo funciona como ideoloyia
modernizante desmantelando os
mecanismos de prote<;ao sindical e
desautorizando a interven<;ao do
Estado no campo trabalhista e social.
Com 0 neoliberalismo. novamente 0
Estado e/ou os sindieatos passaram a



ser os culpados pela crise de desempre~o.
Esquecem que a revolw;:ao tecnol6~ica

esta cad a vez mais aumentando a
capacidade produtiva e torn an do
desnecessario 0 trabalho humano
nas jil,bricas, conforme tempos atras
ja afirmava Marx. A tecnol6~ia esm
destruindo empre~os. <;i}uantomais se
investe, mais empre~os saD eliminados,
para urn numero cad a vez menor de
novos empre~os criados. Essa revolw;:ao
tecnol6~ica tambem che~ou ao Brasil,
apesar dos baixos salarios praticados
no' pais inibirem a automac;:ao. Pm-em,
urn ~rau de robotizac;:ao se fez neces-
sario para elevar a qualidade e
uniformidade dos produtos brasileiros.
Essa politica de modernizac;:ao industrial
e irreversivel. Pelo exposto, 0 inves-
timento na industria brasileira hoje e
responsavel pelo muito desempre~o e
pouco empre~o (Kucinki, 2000).

Simultaneamente a essa moderni-
zac;:aotecnol6~ica foram se instituindo
novas relac;:oes de trabalho, como a
terceirizac;:ao,a flexibilizac;:aoda jornada
de trabalho, 0 empre~o compartilhado,
ou feito em casa, que no seu conjunto
tornam 0 trabalhador mais livre e 0

empre~o mais precario, recriando
formas de extrac;:ao de excedente na
linha da mais-valia absoluta. Nesse
contexto, as medidas de empre~o e
desempre~o tornaram-se menos
confiaveis e os pr6prios conceitos de
empre~o e desempre~o menos claros
(Kucinki, 2000).

OPT, indiscutivelmente, conhece os
trabalhos do DIEESEe CESITjUNICAMP
assinalando que 0 peso dos encar~os
sobre a folha limita-se a 25% da
remunerac;:ao do trabalhador, com
uma mar~em para uma eventual re-
duc;:aode encar~os sociais bem meno-
res do que se apre~oa. As reformas
nessa area iraQ mexer muito mais
nas fontes de financiamento de pro-
~ramas sociais. A politica de reduc;:ao
na jornada de trabalho pelo reco-
nhecimento e distribuic;:ao "ex-post"
dos recentes e intensos ~anhos
de produtividade alcanc;:ados pelo
capitalismo (Mattoso, 1998), alem de
avanc;:os outros nos direitos traba-
lhistas nao aparecem como meta nas
reformas do ~overno petista.

A refo~a tributaria representa outro
ponto nao pro~ressista na atuac;:ao do
~overno petista. As propostas na mesa
do con~resso e que 0 ~overno fala em
aproveitar, nao penalizam os que
~anham mais, nem reduzem a car~a
de impostos indiretos que recaem
sobre a produc;:ao. Trata-se apenas de
paliativo sem mudanc;:as profundas
na estrutura do sistema tribumrio
brasileiro. ]a se fala are em perma-
nencia da CPMF como forma de
manter a atual receita do ~overno
federal. Tributos como 0 Imposto
Territorial Rural, que materializam
urna polftica de reforma a~raria, sobre
heranc;:as, ~randes fortunas, sobre 0
consurno de bens superfluos e de luxo,

nao se tern dado ~rande enfase.
Urn outro ponto nao pro~ressista e

a proposta de autonomia ou inde-
pendencia do Banco Central do Brasil.
Se~undo discurso dos ortodoxos liberais
monetaristas, 0 Banco Central brasileiro
deve dispor de urn ~rau maior de
autonomia para poder zelar pela
estabilidade da moeda e dos prec;:os.
Para isso, 0 BC precis a controlar, com
firmeza, 0 ritmo de expansao moneraria.
(Gonc;:alves&( Senna, 1999).

Porem, 0 Banco Central ja tern
"autonomia" elevada. E urn poder de fato
independente, le~isla, interpreta a le~is-
lac;:ao,aplica-a e faz sua auto-avaliac;:ao:

a) seus diretores podem ~astar mon-
tantes astronomicos de dinheiro publico,
com base apenas em considerac;:oes feitas
por eles mesmos;

b) as re~ras sobre quanto podem aplicar
nesses casos e quanta se justifica faze-lo
saD elaboradas pelo pr6prio Banco
Central, seus diretores deixam-nas de
lado quando jul~am necessanos;

c) casos se conduzam de forma inabil
ou irresponsaveI. os diretores do BC nao
estao obri~ados a pres tar contas a
nenhum outro poder da republica
(prestam apenas ..esclarecimentos" ao
Con~resso), e nao ha previsao le~al de
sanc;:oes para seus atos. 0 que e preciso
e se faz necessario e re~ulamentar os
poderes e competencia do Banco Central.
(Eduardo Carvalho, 1999).

"Tributos como 0
Imposto Territorial

Rural, que materializam
uma po1itica de reforma
agrtiria, sobre heranc;as,
grandes fortunas, sobre

o consumo de bens
superj1uos e de luxo

niio se tern dado grande
enfase. "

Nao somente 0 PT, mas a sociedade em
~eral, e conhecedora que 0 Banco Central
do Brasil ~erou prejuizos de bilhoes de
reais em operac;:oes nos mercados de
cambio e no socorro a pequenos e
insi~nificantes bancos, no periodo de
maior autonomia desta instituic;:ao, ou
seja, no ~overno de FHC. Os bilhoes
perdidos e ~anhos por al~umas ~randes
instituic;:oes aumentaram 0 deficit
publico, problema hoje invocado tambem
pelo ~overno do PT para reformar a
previdencia dos funcionanos publicos.

Em linhas ~erais, a politica do ~overno
petista e semelhantes as de todos os
~overnos anteriores; quanto mais procura
mudar a situac;:ao, mais as coisas
continuam a ser as mesmas. Nao
representa em lon~o prazo uma saida
~radual do atual modelo de po!ftica
economica liberal que tanto mal fez e
faz a sociedade brasileira dos traba-
lhadores "excluidos" e "incluidos", em
beneficio do capital financeiro espe-
culativo e do capital nacional associado
ao capital extemo.

A justificativa talvez aparec;:a na
afirmac;:ao de que somente essa
conduta e a que tornam possivel uma
alternativa para criar 0 novo,
abandonado 0 modelo ultraliberal
de FHC. Conforme afirmou Chaui
(2003): "Vai ser complicado que as
mudanc;:as na Previdencia, no sistema
tributario e na CLT podem ser feitas
de urn ponto de vista pro~ressista
ou de urn an~ulo re~ressivo, do ponto'
de vista basico do trabalho ou do
an~ulo do capital. Podem, portanto,
corri~ir injustic;:as e ampliar direitos
do conjuntodos trabalhadores, ou
podem criar novos privile~ios e
concentrar ainda mais capital, renda e
poder (Pereira, 2003).

Ap6s se reunir com os Gover-
nadores na busca de pontos em
comurn para a reforma triburaria, 0

PI acena em manter a CPMF e se
recusa corri~ir adequadamente a
tabela do imposto de renda. Por
outro lado, em uma de suas decla-
rac;:oes, 0 ministro do Trabalho
classificou 0 13° salano e as ~rias
como "penduricalhos" da CLT que
podem ser ne~ociados. Alem do mais.
o ~overno do PT, a exemplo do
Governo de Fernando Henrique
utilizou-se de artificio deploravel ao
usar as despesas da Se~uridade
Social para discutir a reforma da
Previdencia, induzindo e conduzindo,
novamente, a sociedade brasileira a
ficar contra os servidores publicos.
Por fim, ao ne~ociar sobre urn
possivel aumento aos servidores do
setor publico, 0 ~overno do PT que
anteriormente afirmava nao ter
existido tal aurnento, fala atualmente
que os servidores obtiveram si~ni-
ficativos reajustes nos fatfdicos anos
de FHC. De acordo com 0

apresentado, che~amos a con-
clusao de que, "ate a~ora", 0

~overno de Luis Inacio Lula da
Silva parece mais estar se
or~anizando para concluir a
a~enda liberal que Fernando
Henrique Cardoso nao quis ou
nao conse~uiu concluir.

o ~overno do PT, ate esse
momento, nao e tucano. Tambem,
nao e 0 do verdadeiro PT. Nao e
mais vermelho, e nem seque cor de
rosa. Tern a cor do momenta e da
situac;:aoque 0 capitalismo e as elites
tupiniquins desejam e vem aplau-
dindo. Muda para ficarmos na
mesma situac;:ao. Nao e sem razao 0

indice favomvel de aceitac;:ao a esse
~overno revelado pelo "mercado".

* Samuel Costa Filho e professor adjunto
do DECON/UFPI,Mestre em Economia
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