
POBREZA: DESTINO
OU

ESCOLHA?

A reclama«ao de que tern faltado
apoio do governo federal para 0 Piaui
deve ser feita com ressalvas, ap6s urn
exame de consciencia sobre 0 que 0
pr6prio governo estadual tern realizado.
Urn born exemplo de que nao se
po de atirar a primeira pedra e 0
desem-penho do governo piauiense
entre 1995 e 2000.

Naquele periodo, as fontes das recei-
tas de capital (R$ 667,6 milhoes) foram
as opera«6es de credito (60,6 %), a alie-
na«ao de bens, ou mais especifica-
mente a venda das a«6es da CEPISA
(22,6 %) e as transferencias de capital
da Uniao (16,8 %). Nao houve, portanto,
aporte de recursos pr6prios do Estado
(receita tributaria ou Fundo de Partici-
pa«ao) no financiamento das despesas
de capital, que totalizaram R$ 662,2
milhoes. Deduzindo-se os valores pagos
em amortiza«ao das dividas intern a e
externa, que somaram R$ 259,9 mil hoes
no periodo, tem-se que 0 montante
efetivamente aplicado em investimentos
e inversoes financeiras foi de R$ 402,3
mil hoes, ou apenas R$ 67 milhOes em
media, por ano.

As opera«6es de credito e a aliena«iio
de bens nao podem financiar conti-
nuadamente os investimentos neces-
sarios para 0 desenvolvimento do Piaui,
tendo em vista a exaustao da capaci-
dade de endividamento, 0 custo dos
emprestimos e a exigiiidade dos bens
alienaveis. Restam dois caminhos, nao
excludentes, que devem ser seguidos:

1. a conten«ao de despesas correntes
para gerar poupan«a interna que financie
os projetos prioritarios, muitos dos quais
poderiam ser implantados sem a
necessidade de solicita«ao de recursos
ao governo federal, proporcionando urn
minimo de autonomia na condu«ao do
processo de desenvolvimento; e

2. a negocia«ao de projetos prioritarios
com 0 govemo federal, tanto os que sao
objeto de emendas parlamentares ao
Or«amento da Uniao quanta outros
financiaveis por dota«oes genericas, a
cargo dos Ministerios e demais 6rgaos
federais.

Mesmo nao havendo crise financeira,
o melhor caminho a seguir e 0 da
redu«ao de despesas correntes para
aplica«ao em investimentos, est abele-
cendo-se metas graduais ate que 0

governo possa investir pelo menos 20 %
de suas receitas liquid as, incluidas as
transferencias voluntarias e as eventuais
opera«6es de credito.

Aparentemente, 0 Piaui estaria diante
de urn impasse, dadas as dificuldades
para a redu«aa das despesas correntes e
sua conseqiiente aplica«ao em inves-
timentos, mas as prioridades estabele-
cidas pela administra«ao no periodo de
1995 a 2000 apontam para outra rea-
lidade.

Tomando-se a evolu«ao dos gastos
realizados pelos 6rgaos vinculados ao
Palacio do Governo - Gabinete do
Governador, Gabinete Militar, Servi«o
Social do Estado, Secretaria de Comu-
nica«ao Social e Secretaria de Governo -
verifica-se que houve urn extraordinario
crescimento ana ap6s ano, totalizando
R$ 193,5 mil hoes, ou R$ 32,3 mil hoes
por ano, em media, contra urn gasto de
R$ 8,6 milhoes registrado no ana de 1994.
Somente 0 Servi«o Social do Estado
dissipou, de 1995 a 2000, R$ 110,6
mil hoes em atividades de assistencia
social.

o total das despesas do circulo pala-
ciano superou 0 total das transferencias
de capital recebidas da Uniao, con forme
mencionado anteriormente. Por outro
lado, as Secretarias que cuidam dos
projetos de desenvolvimento economico
- Planejamento, Agricultura, Industria e
Comercio, Meio Ambiente e Recursos
Hidricos - realizaram gastos totais de
apenas R$ 48,4 milhoes, ou seja, 25 %
das des pes as dos orgaos vinculados ao
Palacio do Governo.

Se outra fosse a priori dade, e se os
gastos de 1994 fossem mantidos ao
longo do periodo, a redu«iio de des-
pesas nos orgaos vinculados ao Palacio
do Governo poderia ter gerado uma
disponibilidade de R$ 142,0 mil hoes
para aplica«ao em investimentos prio-
ritarios, inclusive formando a contra-
partida exigida nos convenios com 0
governo federal.

Os dados apresentados revelam de-
cisoes nao necessariamente adequadas
ao desenvolvimento do Estado: de urn
lado, a reconhecida carencia da maioria
da popula«ao deve ser atendida com
atividades de assistencia social, que
muitas vezes correspondem a urn novo
tipo de c1ientelismo politico, exercido
nao mais nos grotoes do interior, mas
na propria capital e nos principais
centros urbanos; de outro lado, admitin-
do-se uma possivel redu«ao dessas
despesas, que obras importantes
poderiam ter sido executadas, benefi-
ciando igualmente, e duradouramente, a
mesma popula«iio carente?

Como exemplo de alternativas para a
aplica«ao dos recursos publicos, a re-
du«ao possivel de R$ 142 milhoes nas
despesas correntes do Estado, no periodo
1995-2000, poderia ter financiado todas
as seguintes obras:

1. Conclusao do porto de Luis Correia.
2. Constru«ao da adutora do Garrincho,
para levar agua do a«ude Petronio Por-
tella aos Municipios de Sao Raimundo
Nonato, Cel. Jose Dias e Sao Louren«o,
beneficiando mais de 25.000 pessoas.
3. Implanta«iio de 6.000 hectares irrigados
no projeto Tabuleiros Litoraneos, em
Parnaiba, considerando os investimentos
ja realizados (1 hectare irrigado cria, em
media, 3 empregos diretos e indiretos, ou
seja, poderiam ser criados 18.000
empregos).
4. Implanta«ao e pavimenta«ao da rodo-
via Gilbues - Santa Filomena, na regiao
dos cerrados.
5. Implanta«ao e pavimenta«ao da BR-
020, no trecho Sao Joao do Piaui - Picos.
6. lmplanta«ao da esta«ao de piscicul-
tura na barragem Salinas, em Sao
Francisco do Piaui, para produ«ao e
distribui«ao de 5 milhoes de alevinos/ano.

Como bem ensinou 0 Ministro Joao
Paulo dos Reis Velloso, em discurso
pronunciado em Teresina, em 1979:

"0 perigo a evitar e a massifica~ao
do eleitor, que tem sua face rural nos
resquicios de coronelismo e sua face
urbana na demagogia das promessas
desenfreadas. (... ) 0 problema da
pobreza absoluta nao se resolve
simplesmente pela politica do
crescimento, nem mesmo atraves do
simples dinamismo na area social. A
pobreza absoluta tem de ser atacada
diretamente - como atraves da auto-
suficiencia alimentar em areas pobres
e dos programas de alimentos basicos".

o Piaui continua no limite (60 %)
dos gastos legalmente permitidos com 0
funcionalismo, sempre com alguma
categoria exigindo novos (e justos)
beneficios. Gasta cerca de 22 % de
suas receitas liquidas com 0 pagamento
da divida, tornando-se 0 campeao entre
todos os Estados, cruel ironia para
quem e urn dos lanternas na competi-
«ao do desenvolvimento. Nos ultimos
anos, tern aplicado, em media, 5 % de
suas receitas liquidas em despesas de
capital- nao necessariamente em inves-
timentos prioritarios. A maquina admi-
nistrativa funciona a mingua, oferecendo
precarios servi«os a popula«ao.

A verdade e que a pobreza do Piaui
nao e urn designio de Deus ou da
Natureza, nem resulta, da falta de apoio
do governo federal. E uma questao de
escolha.
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