
gRASfL E ARGENTfNA:
No' Brasil, 0 notici.hio e 0 discurso

economico de jornais, da TV e de
revistas semanais consegue informar e
esclarecer a populac,;ao em geral ou ao
cidadao da classe media, que nao
disponha de graduac,;ao em Economia
sobre questoes economicas, sobre 0
comportamento da economia brasileira e
da economia mundial?

No livro A Era do Conformismo: as
expectativas economicas frustradas, 0
economista Paul Krugman (1992) afirma
existir tres especies de leitura sobre
economia: 0 "grego", 0 "sobe-e-desce"
e a leitura "de aeroporto". 0 "grego"
compreende a maneira como os
profissiqnais e professores se comu-
nicam. E constituido de notac,;ao formal,
te6rica e/ou matematica. Acontece que
para os individuos nao iniciados na
Ciencia Economica fica dificil a com-
preensao ate dos melhores textos dessa
disciplina. Do mesmo modo que nos
outros campos da academia, encontra-
mos entre os economistas 0 seu quinhao
de "picaretas" e "charlatoes", usando uma
Iinguagem complicada para encobrir a
banalidade de suas ideias.

A economia de "elevador" ou do
"sobe-e-desce" e apresentada diaria-
mente pel a midia nas paginas de
economia dos jornais e nos noticiarios
dos telejornais. Preocupado com as
ultimas noticias e os numeros mais
recentes da economia, esse noticiario se
apresenta incompreensivel e terrivel-
mente mon6tono, passando a impressao
de que a economia do "sobe-e-desce" e
tudo 0 que os economistas sabem ou
fazem.

Por fim, a economia de "aeroporto",
cuja linguagem a torna quase sempre
urn best-seller de economia, apresenta
uma visao pessimista ou otimista sobre
o futuro da atividade economica. Essa
especie de leitura costuma ser
engrac,;ada, raramente bem informada e
jamais seria. Apresenta uma falta de
meio termo entre a catastrofe e a bem-
aventuranc,;a, ou seja, ou a economia
esta para entrar em crise, ou tudo esta
as mil maravilhas. De tal forma que
quem esta esperando uma crise profunda
acaba achando que estamos ate indo
bem. Ocorre que existe uma enorme
diferenc,;a entre evitar crises e ir bem.

Ainda, segundo Krugman, diante
destas opc,;oes de leitura, 0 publico
americano e os mais diferentes
profissionais que desejam ficar bem
informados da situac,;ao e do dia-a-dia da
economia ficam como que desapontados
por nao conseguirem entender a reali-
dade economica em que vivem.

Ora, se essa postura e comporta-
mento se verifica no chamado "mundo
desenvolvido", constituido de pessoas

relativamente bem informadas e ins-
truidas, 0 que nao deverii acontecer em
urn pais como 0 BRASIL? Eo que nao
dizer do Brasil durante a Ultima decada,
que aliado a leitura do "sobe-e-desce"
na area da Economia apresentou urn
comportamento da midia que, de uma
maneira intencional, a critica e quase
que irrestrita incitou nossa populac,;ao,
e a c1asse media em particular, na defe-
sa de urn projeto de reestruturac,;ao
economica e do Estado alicerc,;ado na
abertura comercial, antisocial e
antinacional. Vivenciamos uma decada
em que 0 discurso economico nos
meios de comunicac,;ao de massa
objetivou persuadir a populac,;ao e nao
explicar os fatos (Kucinski, 1999).

Eleito em 1994,0 presidente Fernando
Henrique Cardoso prometeu em sua
campanha priorizar a area social, tendo
inclusive apresentado os dedos da mao
com, os cinco pon!os prioritiirios:
SAUDE,EDUCA~AO, EMPREGO,
AGRICULTURA E SEGURAN~A.

Como e do conhecimento geral,
durante 0 1" mandato de Fernando
Henrique Cardoso, a propaganda oficial,
as televisoes, os jornais e as riidios
apresentaram 0 governo e seu projeto
para a nac,;ao em tons bastante ufanistas,
de tal forma que 0 atual governo
apareceu como aquele que havia
reduzido a miseria no pais, melhorado a
distribuic,;ao de renda, proporcionado
melhores condic,;oes de vida a
populac,;ao pobre e tirado mil hoes de
brasileiros da miseria.

Mesmo diante de questoes graves
como a compra de votos para reeleic,;ao,
sujeira das licitac,;oes como demonstrou
o grampo do BNDES, assessores metidos
em supostas falcatruas (0 Sr. Eduardo
Jorge, por exemplo), 0 sucesso do Plano
Real possibilitou que todas essas
graves questoes fossem esquecidas e
jogadas para debaixo do tapete. Hoje,
nao se discute e questiona as
"traquinagens do governo federal" com
o dinheiro publico. 0 casu do aluguel de
energia eletrica emergencial que poderii
custar ate R$ 16 bilhoes aos cofres do
tesouro, e 0 esquema salva-Globo (0
suposto emprestimo do BNDES a
Globocabo) san emblemiiticos.

Ate mesmo as declarac,;oes absurdas
do "principe", sobre diferentes
segmentos da populac,;ao, foram
prontamente abafados. Durante os seus
dois mandatos, 0 presidente Fernando
Henrique jogou 0 consumidor contra os
empresiirios nacionais chamando-os de
"esses aproveitadores"; colocou 0
contribuinte contra os funcionarios
publicos, "esses marajiis"; 0 pobre
contra os agricultores, "esses caloteiros";
a opiniao publica contra os aposentados
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"esses vagabundos" (Biondi, 2000).
Acusou os sem-terra de cooperar com
produtores da maconha no Nordeste; os
empresarios que foram afetados pela
politica de juros elevados e pela
irresponsiivel e indiscriminada abertura
comercial foram cham ados de "inefi-
cientes e atrasados"; funcioniirios
publicos foram tambem chamados de
"vagabundos"; os criticos do plano Real
foram acusados de catrastofistas e
impatri6ticos; os professores foram
acusados de serem profissionais que par
nao saberem fazer nada viravam
professores.

E mais uma. Ricardo Oliveira que foi
arrecadador de fundos das campanhas
do Jose Serra para a Camara, em 1990, e
o Senado em 1994, foi acusado de cobrar
propinas para a campanha do candidato
do governo a presidencia da republica.
o ex-arrecadador de fundos do PSDB
teria cobrado comissao na privatizac,;ao
da Vale, segundo a revista VEJA. Em
materia de capa de maio de 2002, a
revista Veja diz que 0 ex-diretor do
Banco do Brasil Ricardo Sergio de
Oliveira, urn dos arrecadadores de
recursos para as campanhas de 1990 e
1994 de Jose Serra, pediu 15 milhoes de
reais de comissao ao empresiirio
Benjamin Stein bruch, que dirigiu 0
cons6rcio que venceu 0 leilao de
privatizac,;ao da Companhia Vale do Rio
Doce.

Nessa ultima decada as oposic,;oes, as
criticas, e ate as propostas alternativas
da oposic,;ao, praticamente desapareceram
dos meios de comunicac,;ao e foram
ridicularizadas. A midia procurou passar
a ideia e a imagem de que as oposic,;oes
nao possuiam nenhuma proposta
alternativa para 0 Brasil. (Lesbaupin,
1999).

As dissidencias contra a politica
economica do governo FHC nao
puderam se manifestar e nao tiveram
espac,;o nos meios de comunicac,;ao.
Algumas raras e boas excec,;6es foram 0
Jornal Folha de Sao Paulo, a revista Carta
Capital e os colunistas Janio de Freitas,
Carlos Heitor Cony, Aloisio Biondi e Jose
Simao.

Nem mesmo hoje, diante da crise que
se abate sobre a sociedade e a economia
Argentina, que representa 0 casu mais
puro e mais grave de subordinac,;ao ao
mercado e aos ditames do grande capital
internacional, somos informados das
nossas fragilidades. Duvido que a
populac,;ao em geral e a c1asse media em
particular se sinta enganada pe1a midia
depois de todas as promessas de
modernidade, integrac,;ao e inserc,;ao ao
primeiro mundo realizada pelo governo
FHC na decada passada, principal mente
no primeiro mandato.
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mo do termino de seu 2". Governo, 0 fato
mais relevante da nossa economia e que
essa nao vai bern, sobretudo se
comparada com qualquer expectativa e
perspectiva anteriormente a nos vendida
e apresentada quer seja pela midia, pela
equipe economica e pelo governo federal.

o presente artigo tern por objetivo
apresentar e transmitir alguns fatos que
os economistas e 0 governo de Fernando
Henrique Cardoso conhecem, mas nao e
apresentada ,de forma clara a toda
popula<;ao. E importantissimo que
compreendamos a atual situa<;ao da
economia brasileira para que possamos
acordar da nossa letargia, encarando
nossos problemas de frente, em vez de
deixa-los sobre 0 controle de uma equipe
economica descompromissada com 0
futuro da na<;ao. 0 infcio de uma rea<;ao
nacionalista deve se basear na sua
completa compreensao. Trata-se, pois, de
urn panfJeto polftico, urn chamamento a
razao. E talvez algo mais raro: uma
tentativa de explicar a natureza das coisas
e seus porques. (Krugmam, 1992).

Semelhante ao modelo Argentino, a
polftica economica escolhida pelo gover-
no brasileiro foi liberal, guiada pela
integra<;ao passiva e submissa a economia
globalizada e apoiada na abertura
comercial. 0 grande capital internacional
e os mercados financeiros globalizados
ditaram as regras que nosso pais se
submeteu, elevando a nossa grande
vulnerabilidade e dependencia de capi-
tais externos.

As elites aculturadas da America La-
tina se deixaram convencer facilmente
pelas ideias e propostas divulgadas pelos
Iiberais e pelo Consenso de Washington,
de que os recursos externos f1uiriam na
exata medida de nossa adesao a polftica
ortodoxa liberal. Acreditou-se na cren<;a
da oferta ilimitada e infinita de recursos
do mercado internacional. Hoje, ate 0
nosso "principe", sabe que a adesao ao
neoliberalismo acabou em tragedia.

A Argentina esfor<;ou-se ainda mais
que 0 Brasil para seguir e cumprir as
recomenda<;6es dos economistas liberais
do Consenso de Washington e da escola
de Chicago. Nem mesmo por ter
cumprindo toda as recomenda<;6es, num
caso extrema de submissao, a Argentina
obteve tratamento diferenciado dos
grandes investidores dos mercados
financeiros. Quando as privatiza<;6es
acabaram e as oportunidades lucrativas
se reduziram, os investimentos diretos
na Argentina diminuiram. Nao adiantou
a conversibilidade da moeda nacional, 0
Currency Board, a adesao ao modelo
liberal como polftica visando criar uma
plataforma de exporta<;ao. A adesao as
politicas liberais de Domingos Cavallo

terminou em tragedia e convulsao social
(O'connor, 2002).

Os sucessivos acordos realizados com
o Fundo Monetario Internacional (FMI),
serviram apenas para agravar quest6es
sociais, prolongar a agonia do modelo
argentino e viabilizar a saida ordenada
dos investimentos estrangeiros do pais.
Depois de editar diversos pIanos
economicos que cada vez mais arruina-
ram 0 pais, 0 governo argentino ficou so.
Ate 0 FMI 0 abandonou.

A situa~ao do Brasil e, em essencia,
a mesma da Argentina. Semelhante ao
Mexico e a algumas na<;6es dita
emergentes, Brasil e Argentina (cujo
processo de integra<;ao aos mercados
internacionais come<;ou bem antes)
montaram uma estrategia de combate a
infla<;ao e de desenvolvimento econo-
mico contando com a crescente liquidez
e afluxo de capitais para os paises
perifericos que se abrissem a globali-
za<;ao.

o plano Real e todo os programas de
estabiliza<;ao macroeconomico de
reformas monetarias implementados em
diferentes paises da America Latina, em
especial, 0 Mexico de Salinas, 0 Peru de
Alberto Fujimori, a Argentina de Carlos
Menem e a Bolivia, pertencem a uma
"familia" de pianos que seguem 0 mesmo
figurino. Nos apenas fooios 0 ultimo.

o Plano Real atende prioritariamente
as exigencias de expansao do capital
financeiro internacional que necessita de
estabilidade das moedas, exige livre
transito de entrada e de saida e precisa
de novas oportunidades para investimento.
Destina-se a eliminar com a infla<;ao, mas
nao a assegurar a estabilidade da
economia.

A ideologia do mercado concentrou
enfase apenas nos aspectos que
interessavam ao capital financeiro. Nesse
processo se fez necessario urn combate
a infla<;ao apoiado na ancora cambial e
nas importa<;6es, sustentado e apoiado,
na ja mencionada, oferta ilimitada de
recursos internacionais que viabilizaria 0
temerario endividamento externo.
Complementavam 0 quadro de polfticas
recomendadas, a aboli<;ao de qualquer
forma de controle sobre 0 capital, uma
polftica deliberada de obten<;ao de
superavit fiscal para garantir 0 pagamen-
to dessa divida, uma polftica de
privatiza<;ao desenfreada criando
oportunidades de negocios para os
capitais internacionais e 0 desmante-
lamento do Estado Social.

Do mesmo modo que na epoca dos
romanos que selecionavam pessoas para
estudar e se "preparara" para, poste-
riormente, retornarem as suas regi6es de
origem e la aplicarem a politica da elite
romana, uma gera<;ao de economistas

latino-americana viabilizou essa polftica
que interessava ao capital financeiro nos
seus paises de origem. Formados e/ou
com cursos de pos-gradua<;ao em
universidades estrangeiras, principal men-
te nos Estados Unidos da America, cuja
forma<;ao e base ad a exclusivamente em
modelo macroeconomicos, esses eco-
nomistas implementaram as medidas
recomendadas com dever de cas a para
que os paises emergentes se tornassem
aptos para 0 recebimento de recursos
internacionais. A forma<;ao desses
profissionais americanizados apresenta
como caracteristica a faha de
conhecimento do mundo real, dos
processos de desenvolvimento, dos
val ores sociais e de politicas essenciais
para constru<;ao de uma na<;ao. Esses
economistas prontamente assumiram a
defesa e 0 comando desse processo.
Alem do que, a execu<;ao dessa tarefa
propiciou a esses "profissionais" e
"consultores" respeitabilidade e aumen-
tou as oportunidades de atua<;ao deles
junto ao mercado financeiro em expan-
sao (Nassif, 2001).

Essa "agenda negativa" foi, desde
cedo, reconhecida e condenada por
parte dos economistas que, por esse
ato, foram ridicularizados pela propa-
ganda oficial, pelo Principe e pela mi-
dia. Em 1995 a professora Maria da
Concei<;ao Tavares ja nos apresentava 0
que representaria para 0 Brasil a utili-
za<;ao de tal modelo: "Estas politicas
negativas tem como resultados globais
tres tendencias diJiceis de reverter: as
primeiras sao os desequilibrios poten-
ciais do balanc;o de pagamentos em
transac;6es correntes, associado a uma
segunda que Ii uma crise fiscal
permanente. A terceira tendencia Ii 0
desemprego estrutural que esta envolto
na destruic;ao dos aparelhos produtivos
e do Estado".

Dessa forma, nao convem acreditar-
mos nesse argumento fragil e tolo de
que foram as crises externas (Mexico,
Russia, Tigres Asiaticos e Argentina) as
grandes responsaveis pela falencia do
plano Real, da nossa nova tutela junto
ao FMI e da eleva<;ao da vulnerabili-
dade externa que nos coloca quase uma
camisa de for<;a e nos impede de
crescermos a taxas adequadas. Todas
essas mazelas e fragilidades fazem
parte do modelo utilizado e da
proposta implementada e seguida.

o Brasil, ao implementar esse mo-
delo, que tinha no seu nucleo basico a
ancora cambial sobrevalorizada e a
abertura comercial sabia ou deveria sa-
ber dos riscos que estava correndo.
Constantemente, a propaganda oficial
e a equipe econ6mica, com grande
colabora<;ao da midia, tentaram passar a



impressao de que nao tinhamos nada a
ver com 0 problema e eramos apenas
vitimas de tal situa<.<ao,ou seja, vitimas
da crise momentanea dos mercados
globalizados.

A ancoragem cambial com moeda
sobrevalorizada provocou 0 enca-
recimento dos produtos brasileiros que,
mais caros, elevou nossa dificuldade de
exporta<.<ao.Por outro lado, essa mesma
sobrevaloriza<.<iiotornava cada vez mais
baratos os produtos estrangeiros e
estimulava a importa<.<ao de muitos
produtos. Concomitante a abertura
comercial, a redu<.<aode tarifas e bar-
reiras a entrada de mais produtos
importados criou urn deficit na balan<.<a
comercial que elevou a nossa sabida
vulnerabilidade externa. Passamos, em
curtissimo espa<.<ode tempo, de um
modelo estrutural superavitario na balan-
<.<acomercial para um que apresentou
deficits elevados.

A resposta, no curto prazo, foi a
queda da infla<.<ao e 0 crescimento
acelerado da legitimidade politica do
governo de Fernando Henrique Cardoso
e de sua polHica economica. A
ancoragem cambial e a entrada de
produtos estrangeiros conseguiram alte-
rar os pre<.<osinternos, diminuindo 0 ritmo
e a velocidade com que esses pre<.<os
subiam (a ancora cambial serviu de
referencia para que os pre<.<os dos
produtos nacionais tivessem como base
o pre<.<odos produtos importados).

De qualquer forma, 0 resultado em
longo prazo confirmou e correspon-
deu aos diagn6sticos que os criticos
"dinossauros" haviam alertado. Essa
politica nos trouxe e importou em
custos elevados e conseqiiencias
gravissimas. 0 primeiro efeito foi 0
aumento do grau de vulnerabilidade ex-
terna brasileiro devido ao crescimento
mais que proporcional no ritmo de
crescimento e na dependencia de pro-
dutos importados pelo nosso pais.

Atualmente, devido a essa politica,
nossa economia ao entrar em uma fase
de cresci men to necessita importar
uma quantidade de produtos em volume
maior que 0 ritmo de crescimento do
nosso PIB (Produto Interno Bruto). Esse
fato desembocou num segundo grande
problema representado na eleva<.<aodo
deficit da balan<.<acomercial (exporta<.<iio
- importa<.<ao:1995/2000), que reverteu
um processo iniciado pelo ex-ministro
Delfim Netto, entre 1983/1984, que foi
a cria<.<aode um modelo estrutural-
mente superavitario na balan<;acomer-
cial, e que somente perdia em valor a
nivel mundial para 0 Japao e para a
Alemanha.

Outro impacto negativo decorreu do
agravamento do nosso estrutural deficit na
balan<.<ade servi<.<o,ou seja, nas contas de
t"urismo, fretes, seguros, lucros,
dividendos e juros. Esse agravamento
decorreu principalmente devido aos
servi<.<osda divida externa e aos custos
de fretes, que cresceu ap6s a extin<.<aode
nossa marinha mercante. Elevamos 0
nosso deficit na conta de transa<.<6es
correntes e pressionamos cada vez mais
a conta de Capital (investimento direto,
reinvestimento, emprestimos, financia-

mentos/amortiza<.<6es, outros capitais).
Como nao possuimos moeda forte ao
nivel de comercio internacional,
necessitamos criar e atrair um elevado
supenivit na conta de capital.

A politica de atra<.<aode capitais do
governo de Fernando Henrique esteve
respaldada em tres elementos principais:
juros altos, cambio estavel e liberdade
para os capitais. A manuten<.<iioda taxa
de juros em niveis elevados serviu e
serve para atrair 0 capital financeiro
internacional em troca de alta rentabi-
lidade. 0 cambio estavel e a liberdade
de capitais asseguraram a rentabilidade
real dos investimentos externos e
garantiram 0 retorno dos recursos para
seus paises de origem.

Em decorrencia dessa estrategia, se
fez necessario a manuten<.<ao de alto
volume de reservas. Essa necessidade
de manuten<.<aopelo BACEN (Banco
Central do Brasil) de altos volumes de
reservas para garantir os emprestimos
quando da saida dos recursos, foi
possibilitada por uma conjuntura
internacional bastante favoravel. A
partir de 1993 ocorreu urn boom nos
mercados financeiros internacionais, de
modo que, a epoca do lan<.<amentodo
Plano Real foi sumamente feliz, 0 que
levou a sobrevaloriza<.<aodo Real. Em
setembro de 1994 0 d6lar valia apenas
US $ 0,83 do Real. A entrada de capitais
foi crescente. Em 1993, entraram 10.1
bilh6es de d6lares. Em 1994 US$ 14.3
bilh6es. Em 1995 US $ 30.7 bilh6es e
em 1996 US $ 33 bilh6es (Singer, 1999).

"A partir de 1995, a
situa~iio se complicou.
A realidade da economia

brasileira se apresentava
totalmente diferente da

que motivara 0
surgimento do Plano Real.

As fragilidades
acumuladas, diante das
diversas crises externas

for~aram 0 governo a ter
como objetivo reverter a

fuga de capita is,
sacrificando ainda mais
o crescimento do pais... "

Porem, a politica de eleva<.<aoda taxa
de juros trouxe e traz conseqiiencias
negativas ao nivel da divida interna.
Apresentando comportamento semelhante
ao da balan<.<acomercial, 0 setor publico
torna-se estruturalmente deficitario.
Embora as contas primarias apresentem
resultado superavitario nos ultimos
anos, a perda de controle sobre a divida
decorreu dessa componente financeira
(juros) e da venda de titulos publicos,
para enxugar a liquidez (retirar moeda
da econornia) provocada pelo alto ingres-
so de recursos externos. Criamos os
deficits gemeos.(deficits Interno e
Externo) diffceis de serem resolvidos.

Em virtude da entrada de capItals
estrangeiros no Brasil expandir a base
monetaria e a oferta de creditos, a poli-
tica do governo procurou elevar a venda
de tHulos publicos objetivando evitar
que a emissao de moeda e 0 conse-
qiiente aumento da demanda trouxesse
possiveis press6es inflacionarias. Desse
modo, a divida liquida do setor publico
cresceu, desequilibrando as contas do
setor publico federal e contribuindo
para elevar a divida publica que passou
de R $ 60,0 bilh6es em 1994 para a
casa dos R $ 660 bilh6es em dezembro
de 2001, representando 53,3% do PIB
(Nogueira da Costa, 2002).

A eleva<.<aoda propensao a importar
expandiu 0 deficit comercial externo e
nas contas extern as, sem que a politica
de cambio pudesse ser utilizada para
ajustar essa situa<.<ao.Os juros elevados
tambem nao puderam ser reduzidos, pois
significaria nao atrair capital, 0 que im-
pactaria negativamente a conta de ca-
pital e, tornaria diffcil, 0 fechamento do
balan<.<o de pagamentos. Assim, as
condi<.<6esdo setor externo (aumento
das importa<.<6es) combinadas com a
componente financeira (juros altos), alem
de elevar 0 deficit publico, reduziram
as possibilidades da atividade econo-
mica se expandir a taxas elevadas. A
saida encontrada pelo governo FHC
foi a de cortar investimentos, arrochar
salarios dos funcionarios publicos,
controlar estados e municipios e vender
as empresas estatais (privatiza<.<ao)como
desculpa para tratar do deficit publico.

A partir de 1995, a situa<.<ao se
complicou. A realidade da economia
brasileira se apresentava totalmente
diferente da que motivara 0 surgimento
do Plano Real. As fragilidades acumu-
ladas, diante das diversas crises exter-
nas for<.<aram 0 governo a ter como
objetivo reverter a fuga de capitais,
sacrificando ainda mais 0 crescimento
do pais e deixado-nos como op<.<aoa
polftica do stop and go.

Na Argentina, a rigidez da
conversibilidade da moeda, implantada
pelo ex-ministro Domingos Cavallo
agravou, com 0 passar do tempo, a
questao das contas do Balan<.<o de
Pagamentos e inviabilizou uma polftica
de desvaloriza<.<aodo peso que pudes-
se eliminar a defasagem cambial e
aumentar a competitividade dos produ-
tos argentinos de exporta«ao. Mais que
nunca, a politica do governo da Argen-
tina de inser<.<ao subordinada ao
comercio internacional tornou necessario
a manuten<.<aode um fluxo crescente de
capitais externos para compensar os
deficits da balan<.<a comercial e de
servi<.<o,e assim, poder fechar 0 balan<.<o
de pagamentos.

Para os ide610gos do modelo brasi-
leiro, 0 objetivo do plano era for<.<are
viabilizar 0 crescimento de nossa
competitividade internacional, numa
polftica de cria<.<aode plataformas de
exporta<.<ao. Foi com base nesta
proposta que 0 governo FHC procurou
modernizar a industria brasileira e nos
levou na via de uma inser<.<aoainda
mais subordinada ao capital e comercio
internacional.



o carater regressivo das reformas
dolarizante dos diversos programas
implementados na America Latina apa-
rece de forma patente e inequivoca, na
experiencia do programa de conver-
sibilidade argentino, que optou por urn
esquema de estabilizac;ao que incluia
ancoragem cambial, conversibilidade
da moeda nacional, subordinac;ao da
base monetaria as regras intemacionais e
uso interno do d61ar como moeda. As
conseqiiencias para Argentina de hoje
sao a desnacionalizac;ao, miseria, de-
semprego, perda da moeda nacional,
perda dos instrumentos de poHtica
economica e perda da autonomia
nacional devido Ii utilizac;ao de uma
polftica que representa uma forma
clara de retrocesso ao "estatuto
colonial".

o Brasil, diante das crises do Mexico
em dezembro de 1994, dos Tigres
AsiAticos em outubro de 1997 e da crise
da Russia em agosto de 1998 revelou,
com toda clareza, as fraquezas da
alternativa seguida. 0 governo de
Fernando Henrique Cardoso em todas
essas ocasioes procurou somente con-
ter a saida dos capitais estrangeiros,
elevando a taxa de juros, cortando 0
credito e anunciando alguma forma de
ajuste fiscal.

o ajuste das contas publica se fez
necessario para sinalizar aos "investi-
dores estrangeiros" que 0 Brasil teria
condic;oes de cumprir e honrar seus
compromissos de pagamento dos
emprestimos e dividas contraidas. Tendo
em conta a politica monetaria do
govemo federal, ou seja, juros elevados e
lanc;amentos de titulos para enxugar a
liquidez, a realizac;ao do ajustes das
contas publicas a cada dia se tomou
cada vez mais dificil de ser executado
(Cappa. 2000).

o governo brasileiro procurou
responder as crises externas de tal forma
a demonstrar uma situac;ao de
solvabilidade, procurando tambem evitar
a saida de capitais externos em grande
quantidade e assim impedir uma crise
cambial de graves proporc;Oes.No inicio
de 1995, alem de elevar os juros,
modificou a politica cambial passando a
realizar pequenas desvalorizac;oes por
meio do sistema de bandas cambias (uma
faixa de flutuac;ao das cotac;Oesdo Real
com relac;aoao Dolar).

No auge da crise da Russia safram
do pais cerca de US $ 41 bilhoes e as
reservas baixaram de US $ 74 bilhoes
para perto de US $ 33 bilhoes. Este fato
levou 0 Brasil a recorrer ao Fundo
Monetario Internacional obtendo urn
emprestimo de US $ 41 bilh6es de
dolares (recursos do BID, BlS, FMl e
mais vinte paises). Como a saida de
dolares do pais nao dava sinais de
diminuir, no inicio de 1999 0 governo
federal foi obrigado a abandonar
completamente a defesa da taxa de
cambio, permitindo que esta flutuasse
ao sabor da oferta e demanda de divisas,
ou seja, deixou 0 cambio livre.

Em janeiro de 1999 ocorreu uma maxi
desvalorizac;ao cambial (uma desva-
lorizac;aodo Real da ordem de 45%).

Com a desvalorizac;ao cambial, 0

"Plano Real" acabou. 0 governo ao
inves de mudar de rumo, aprofundou
ainda mais 0 modelo. 0 FMI passou a
monitorar novamente 0 rumo da
economia brasileira e mais uma vez
ocorreu agravamento das questoes
economicas e sociais. Empresas
quebraram, parque industrial foi
desnacionalizado e 0 desemprego
cresceu de forma epidemica (Singer,
1999).

As elevadas taxas de juros, aliado aos
sucessivos ajustes nas contas publicas
para evitar crises cambial e fiscal,
reduziram os investimento~ privados e
publicos na economia brasileira,
impedindo um crescimento sustentado e
jogando 0 pais numa situac;iio de queda
no ritmo de desempenho economico
p6s-1996.

Analisando 0 desempenho do PIB
brasileiro nos anos 90 constatamos que
o nosso pais configurou um quadro de
semi-estagnac;ao economica com urn
crescimento medio anual de 1,9%,
portanto inferior a chamada "Decada
Perdida". A politica economica imple-
mentada entre os anos de 1990 e 1992
resultou num periodo de forte
instabilidade, seguiu-se um periodo de
curta recuperac;ao entre 1993/1995
(incentivada pelo aumento do consumo
interno promovido pelo Plano Real) e
estagnac;ao economica entre 1996/1999
(Cappa, 2002). So nao chegamos ao
atual situac;ao existente na Argentina
devido a modificac;ao na politica
cambial.

o quadro brasileiro hoje nao e
men os critico. A politica do governo
FHC somente tern prolongado por urn
maior tempo possivel 0 atual modelo na
espera da retomada do interesse dos
paises desenvolvidos pelos investi-
mentos nos paises sul-americanos
emergentes. No contrape dos slogans da
campanha de 2002 deveremos fechar 0
ana com taxa de inflac;ao maior que a
de 1998 e desemprego superior a media
do primeiro mandato. Ao cabo de oito
anos de governo FHC, os indicadores
sociais pioraram e a nac;ao empo-
breceu.(Carta, 2002). Ocorre que no
Brasil, como Argentina de hoje, nega-
se ao cidadao ate 0 acesso a verdade.

"E importantissimo
que compreendamos a

atual situa~tio da
economia brasileira
para que possamos

acordar de nossa
letargia ... "

Apesar do noticiario da midia,
nao estamos imunes e nem distante
da crise ou de uma crise como a
que se abateu sobre Argentina. Alias,
ja fomos salvo uma vez do desastre.
Em 1998, recebemos urn pacote de
US $ 45 bilhOes do FMI. Como era para
ser do conhecimento geral e nao somen-
te dos economistas melhor qualificados,
o Brasil ao manter 0 controle de cambio

por mais tempo do que 0 necessano
estava praticamente quebrada as ves-
peras da eleic;iio presidencial de 1998.

Somente agora, ap6s terem deixado 0
FMI, os ex-diretores Stanley Fischer e
Michael Mussa em artigo publicado,
sugerem que os EUA impuseram tanto
junto ao FMI quanta perante 0 G-7
(especialmente a Alemanha e Inglaterra)
essa megaoperac;ao de salvamento
visando manter as condic;Oespropicias e
favoraveis Ii reeleic;ao de Fernando
Henrique Cardoso (Netto, 2002).

Esse grave fato demonstra e mostra
o grau de intervenc;ao externa nas
condic;oes politicas e institucionais do
pais antes da eleic;ao do nosso ultimo
presidente, ou melhor, 0 nosso atual
"Govemador Geral". 0 que 0 "mercado"
exigiu e foi atendido e que fosse eleito
urn aliado do seu interesse, que estivesse
e fosse antenado e respaldado pelo
"Grande Imperio" e pelo capital
intemacional.

Assim sendo, a integrac;ao passiva e
subserviente do Brasil ao processo de
globalizac;ao nos levou a reduc;ao do
controle e na dinamica da nossa
economia e sociedade. Como na
Argentina, fomos conduzidos e levados
a depender dos humores do capital
globalizado, do FMI, G 7 (em especial dos
EVA), que recebem a pomposa
denominac;iio de "Deus mercado".

Atualmente, qualquer desconfianc;a
desses investidores (que por sinal nao
conhecem com profundidade e nao
tern interesse em melhorar nossa
realidade) com relac;ao aos "funda-
mentos" de nossa economia podera nos
conduzir a uma situac;ao parecida com
a da Argentina. Qualquer empresa de
rating (empresas de classificac;ao de ris-
cos pais, como a Moody's, Standard &
Poor's e Ritch) pode influir e afetar os
investimentos e 0 prec;o dos nossos
tftulos de divida externa e assim
desestabilizar a economia do Brasil.

Esse ponto chega a ser mais grave
quando notamos que nos ultimos dias
de abril 0 principal titulo da divida
externa brasileira apresentou uma traje-
toria negativa em sete pregoes seguidos
e preocupou a alguns candidatos a
presidente em 2002. 0 principal motivo
para a desconfianc;a no mercado in-
ternacional foi apenas Ii melhora do
candidato Luiz Inacio Lula da Silva (P1)
nas pesquisas eleitorais. Por isso, logo
os bancos Merrill Lynch e Morgan
Stanley rebaixaram os papeis brasileiros.
o C-Bond perdeu 1,21% e operou
com 78,25% de seu valor de face.

Todos esses fatos sao devidos
somente a melhora nas pesquisas de
urn candidato que parece nao
representar os interesses do capital
financeiro intemacional. Nesse contexto
o risco Brasil tambem piorou. Naqueles
dias, 0 Banco lP Morgan Chase, apon-
tava valorizac;ao de 3,15% no indice
nacional que operava em 851 pontos. Tal
alta era a decima seguida. Ha exatamente
duas semanas antes (16 de abril), 0 risco
brasileiro operava em 732 pontos. Em
menos de 15 dias, 0 EMBI+ do Brasil
subiu 119 pontos (+16,25%).(Nakagawa,
30/04/2002).



A polftica de integrac;ao passiva
brasiJeira ao capitalismo gJobalizado com
seu projeto de reestruturac;ao economi-
ca e do Estado, como os realizados
anteriormente quer pel os paises da
America Latina, quer dos outros
continentes (Mexico, Peru, Argentina,
Tigres Asiaticos, Russia), continua na
rota do fracasso e da crise economica
e social pelos outros ja apresentados.

Semelhante a todos esses paises
citados, 0 Brasil depende da hipotese
de manuten!rao das condi!roes
favoraveis na oferta de recursos
externos e da confian!ra dos
investidores estrangeiros nos
chamados "fundamentos" de nossa
economia. 0 grande problema e que a
desconfian!ra do investidor externo
pode se basear tanto em razoes
concretas e objetivas (divida interna,
dfvida extern a, etc.) como em razoes
imaginarias e subjetivas. E mesmo na
ausencia de razoes concretas para uma
debandada, a retirada rapida e macic;a
de aplica¢es financeiras em determi-
nado pais podera ou a reduc;ao dos
investimentos que tern possibilitado
fechar a conta de capital podera levar-
nos a crise.

No Brasil, a divida externa e,
principalmente, a divida interna estao
apresentando comportamentos por demais
preocupantes. 0 risco brasileiro ate
recentemente s6 perdia para os da
Argentina, do Equador e da Nigeria.
Pior: e maior do que 0 de paises como a
Venezuela e a Russia. 0 investidor
estrangeiro nao quer correr riscos com
seu valioso dinheirinho. Entao, transfere
seus d61ares para investimentos mais
seguros como titulos do Tesouro norte-
americano. A quantidade de dinheiro
mandada para 0 exterior dobrou no
ultimo mes de maio.(Dimenstein, 2002).

Diante da gravidade, do erro e da
pessima opc;aode politica implementada,
devemos urgentemente recuperar 0
atraso resgatando 0 sentido de
nacionalizac;ao, defesa do Estado, da
economia e da nac;ao, pois a continui-
dade e aprofundamento desse modelo
nos levarao no futuro para uma situac;ao
semelhante ou ate pi or do que ados
argentinos, afinal de contas, 0 numero de
miseraveis e desempregados no Brasil
era superior aos apresentados pelos
Argentina.

Talvez ate a globaliza«ao e a nossa
integra«ao a esse processo sejam
condi«oes necessaria-so Porem, os
exemplos de inser«ao subordinada dado
pelos paises em desenvolvimento Latino
Americano, pelos paises que compunham
a Uniao Sovietica, e 0 quadro atual do
Brasil nos revelam que devemos controlar
esse processo.

Numa atitude diferente e contraria
~ realizada pelo governo brasileiro, a
India e, principalmente China, nos apon-
tam com outra said a e alternativa. A
China, diferente de todas estas ex-
periencias citadas, criou uma forma
gradativa de submissao as normas do
Deus "mercado". Sem destruir 0 sistema
vigente e nem desmontar 0 sistema de
planejamento tern gradativamente ade-
rido ao processo de globaliza«ao e as

regras de mercado, recebendo cada vez
mais capital dos paises adiantados, tendo
ate, ap6s duras negocia¢es no Gatt e,
depois na OMC, sido admitido no
concerto comercial das na«oes, porem
com a condi«ao de uma pol1tica de
liberalizac;ao comercial que levara dez
anos.

A China criou lentamente as op¢es
para 0 sistema de mercado que Ira
substituindo gradativamente 0 plane-
jamento. 0 estado manteve, contudo, 0
seu importante papel, inclusive com 0
seu criticado controle politico sobre 0
cidadao. Com essa politica economica,
a China tern revelado urn crescimento
medio de 8% a 9% desde 0 inicio dos
anos 80.

Assim sendo, se faz urgente que a
elite nacional tenham uma visao de
na«ao e de futuro na rota de um
verdadeiro DESENVOLVIMENTO
SOCIAL NACIONAL. A Iinha a ser
seguida deve priorizar a defesa do
interesse interno, dos excluidos e da
nac;ao. As pr6ximas elei«oes, como ato
da democracia representa urn avanc;o na
busca de op«oes para nosso pais. Mas,
mesmo neste contexto a situac;ao nao e
das melhores.

o professor da UFRJ Reinaldo
Gon«alves (2002) estudando 0 Brasil e
o futuro da economica global conclui
que, nao s6 a financeiriza«ao aumentou
a instabilidade sistemiea, mas tambem
tern tornado cada vez mais Iimitadas as
saidas para a crise do capitalismo global.
Nesse mundo globalizado, a medida que
o cenario internacional se agrava a situac;ao
do Brasil torna-se ainda mais fragil.

o Brasil apresenta simultanea-
mente desestabiliza!rao macroeco-
nomica, desmonte do aparelho
produtivo, esgan;amento do tecido
social, deteriora!rao politica e
institucional e perda de governan!ra
com urn desempenho que avan!ra
rapidamente num processo de
"africaniza!rao" do pais (Gon«alves,
2002).

Na atualidade, apesar do avan«o de
algumas propostas de presidenciaveis
que chamam a aten«ao para 0 problema
da vulnerabilidade externa do pais
(comercial, tecnol6gica, produtiva,
monetaria e financeira), os projetos
objetivam apenas reformas superficiais
e parciais do capitalismo brasileiro.

Pelo apresentado, urge 0 repudio da
soeiedade e da na«ao ao partido e todos
que implementaram esse modelo
perverso, anti-social e antinacional de
politiea eeonomica irresponsavel e de
"Iesa patria" •

'Samuel Costa Filho e professor do Departamento

de Ciencias Econ6micaslUFPI, Doutorando do
Instituto de Eronomia/UNICAMP.

'Luis Carlos Rodriques Cruz"Puscas" e professor

Departamento de Ciencias Econ6micas/UFPl,
Coordenador do Curso de Economia/UFPl.
Especialista em Eronomia Rural.

o MERCAD
o capitalismo se caracteriza pela

rela'Yao basica entre capital e trabalbo.
Nesta rela'Yao acontece 0 contrato
formal entre empresarios e traba-
Ihadores, 0 qual estabelece direitos e
obriga'Yoes sobre a utiliza'Yao pelo
empresario da for'Ya de trabalho do
empregado durante certo periodo por
dia, no estabelecimento do empregador.

Esta rela'Yao 6 mais desenvolvida
quando os trabalhadores encontram-se
totalmente destituidos de suas condi-
'Yoesde existencia e s6 dispoem de sua
for'Yade trabalbo como alternativa de
sobrevivencia e, port an to, estao
plenamente dependentes do capitalista,
pois so este ultimo tern interesse em
comprar sua for'Yade trabalho. Se, no
caso da zona rural, as famiIias
dispuserem de terras suficientes para
produzir e prover sua subsistencia,
dificilmente se forma urn mercado de
trabalho agricola, limitando 0 de-
senvolvimento de rela'Yoes capitalistas
no campo.

£. ai que aflora a face cruel do
capitalismo, pois, para garantir sua
existencia 6 necessario a expropria'Yao
dos produtores independentes, esta-
belecendo-se urn regime especial de
propriedade privada, on de somente os
capitalistas podem ser proprietlirios dos
meios de produ'Yao, embora 0 esta-
belecimento de rela'Yoes capitalistas
represente avan'Yo notavel da pro-
dutividade no campo, a medida que
possibilita a introdu'Yao de tecnologias
modernas na produ'Yao agropecuaria,
al6m de elevar 0 nivel de capacita'Yao
dos proprios trabalhadores.

Na area urbana, as rela'Yoes
capitalistas sao ainda mais clara-
mente evidentes, embora sejam
desenvolvidos mecanismos de sobre-
vivencia informais (fora das rela'Yoes
capitalistas) que, muitas vezes,
representam formas precarias de vida
em face da insuficiencia de empregos
formais para todos aqueles que
procuram trabalho. Essa insuficiencia
de postos de trabalho formais pode ser
indicio de baixo desenvolvimento
economico ou, ainda, uma inadequa-
'Yao na aloca'Yao dos recursos
disponiveis, em que a tecnologia se
caracteriza por baixa intensidade no
emprego de mao-de-obra, convivendo
com forte crescimento populacional.

o mercado de trabalho no Piaui se
caracteriza por apresentar forte
componente informal em face do
pouco grau de desenvolvimento
capitalista, sobretudo no campo,
embora na area urbana 0 emprego
informal seja muito alto. A popula'Yao


