
recuperac<iio das exportac<6es po de ser
encontrada na pr6pria teoria economica,
isto e, na curva J. Alem desta, alguns
economistas argumentam que a desva-
lorizac<iio foi tardia no sentido de que outros
pafses concorrentes do Brasil em alguns
mercados safram na frente, isto e, rea-
lizaram sua desvalorizac<iio cambial antes.
E preciso considerar tambem dois outros
fatores quando se fala em expansiio das
exporta¢es pOr parte do Brasil, siio eles:

1) 0 comercio mundial tern apresentado
urn crescimento lento; e

2) 0 baixo prec<odas commodities.
Sendo assim, mediante a esses fatores,

niio e de causar estranheza 0 fato de 0

Brasil ainda niio ter conseguido mostrar
urn crescimento convincente de suas
exporta¢es •

, Franco (1996) manifeSta a opiniAo de que 0 supemvil que
ate cntlo existia oa baJan~ comcrcial brasilcira nao era
alga s61ido, jt que estava baseado cxclusivamcntc em urn
cA.mbia desvalorizado. Para que fosse alga concreto,
segundo Franco (op. cil.), tal supertvit devena renetir urna
maior compctitividade dos produlos brasileiros e isso s6
seria possivel com incremento da produtividade.

, Para Fiori (1995) a estabili,,,,~o que ocorreu no Brasil,
bem como em outros paises da Am~rica Latina, coincidiu, e
oio pOT acaso. com uma TccessaO mundial acompanhada
pIlr urn. redu<;Aonos juros oferecida pelos paises cenlrais.
Sendo assim, oa vislo dele. os "computer screen of money"
- exprcssio que Fiori "rouba" de Moi~ Nairn -. foram os
verdadeiros responsAveis pela estabiliza~o ocorrida oa
Am~rica I.atina. Tendo os pai'ses da AL desregulamcntado
seus mercados de capitais 0 volume de capital externo
cresceu pOr aqui em tomo de cinco vezes possibilitando,
assim, uma cstabili7..a~0via valoriza~o cambial que exigia,
p()r seu turno, uma elcva~a.o na taxa de juros praticada.
Todavia, como mcncionarnos, a "hiperinfJa~ao de
laborat6rio" criada pelos economistas brasileiros, tomamos
a repelir, foi algo de genial.

.• Pode-se afinnar. sem lugar a duvidas, que 0 modelo de
Substitui<;Aode Impona<;tlesnos dei,ou de heran", 0 mais
completo e intcgrado parque industrial da America l.atina

'Hidalgo (1999) confirma que 0 aumenlo da produlividade
da industria brasileira foi uma realidade durante a decada
de 90. No entanto, pondera sobre 0 falO de nao haver, entre
os eSludiosos do assunto, consenso sobre qual a
magnilude do aumento aconlccido.

'0 saldo da balan~ cornercial brasilcira no ano de 2000 foi
negativo. Tal cornportamento pode ser atribuido aos
seguinles falores:

I) subid. no ~re~ do petr6lco;
2) os produlos brasileiros mais exponados foram

justamenle aqueles de maior conteudo imp<mado;
3) 0 mercado interno absorveu boa pane das cxpona<;6es

da pelroqufmica, a~. papel e celulose; e
4) os pr~os das commodilies ainda se encontravam

reduzidos (RepUblica, 2001).

1 ES13 ses.~o SC prop6c a ser urna discussao le6rica sohre
a rela~o existente entre dmbio e balan~ comcrcial. l~t4.
fundamcnI.1dasem Blanchard (1999), Williamson (19R9) e
Gon",lves, Baumann, l'fado e ,,,,nulo (1998).

• Comcntando sohrc a necessidade de sc desvalorizar a
cAmbio Tavarc..~(1998) pondera que tal nccessidade cstava
ligada ao fato de sc utili7.aro dmhio como barreira a entrada,
e 0 Brasil scmpre sc utilizou des.~ instrumento nao para
aumentar expona~o urna vez quc cxponar, oa visao de
Tavares (op. cil.), se faz alraves de uma polilica especifica,
au scja, at raves de subsidios, credito ou com rcdc de
comercializa~o. Ponanto. na opiniao de Tavares, uma
desvaloriza~ao carnhial sigoificaria um alcnto para 0

empresa.rio national j! que tcriamos 0 cncarecimento do
produto estraogeiro em rela~o ao produto nacional

• ESla scs.~ocsl.1 fundamcntada em Krugman c Baldwin
(1987).

'ErnaOl ArauJo Filho e economista da Secretaria de
Planejamento e Coordena<;iio Geral da Prefeitura
Municipal de Teresina. Mestre em Economia
pela Universidade Federal de Pernambuco.

A quem interessa a continuidade da
greve nas universidades publicas?

No momenta em que decidi escreller este
texto, a grelle nas unillersidades publicas
federais tinha ultrapassado os nOllentadias.
Niio pretendo discutir a justeza da greve
porque sobre este ponto niio existe
nenhuma dUliida. Professores e servidores
niio recebem reajuste salarial desde que
o Sr. Fernando Henrique Cardoso assumiua Presidencia da Republica. A motiva~iio
para esta reflexiio esti expressa no titulo.
Tenho pensado muito na questiio, em
virtude, entre outras coisas, dos discursos
que tille acesso, sejam eles escritos nos
jornais e revistas de grande circula~iio,
ou atraw das imagens e sons que entram
por nossas casas adentro. Estes discursos,
dependendo do lugar social que os auto-
res ocupam e a posi~iio politico-ideol6gica
que defendem, nos permitem fazer pelo
menos duas leituras divergentes: a primei-
ra e que 0 gOllerno precisa cumprir as
"ordens· de organiza~oes como 0 FM/,
por exemplo, e desta forma, precisa limitar
os gastos publicos neste nivel de ensino; a
segunda leitura nos informa que e preciso
manter 0 ensino gratuito no terceiro grau
porque desta maneira se estani demo-
cratizando este grau de ensino para os
segmentos mais pobres da sociedade.

Fiz a op~iio por tomar como horizonte
para a escritura deste texto os setores
dirigentes que estiio enllolvidos diretamen-
te com a greve nas unillersidades publicas
federais: 0 AN,DES- Sindicato dos Pro-
fessores por seu Comando Nacional de
Grelle e 0 MEC (Ministirio da Educa~iio,
Cultura e Desporto) pelo Ministro Paulo
Renato. Sobre este, 0 CNG (Comando
Nacional de Grelle) niio poupa "elogios·:
"e tresloucado·, "e mentiroso·, "representa

junto ao MEC os interesses do setor prilla-
do da educa~iio·, "e autoritirio·. Niio sei
se todos os adjetillos siio merecidos. Tenho
certeza de que as agressoes niio ajudam
as partes a encontrar uma saida para a
grelle. Por outro lado, sei que os dirigen-
tes do ANDES niio siio inocentes e conhe-
cem os "donos do poder" porque eles estiio
ha sete anos no comando deste pais. Niio
acredito que so no momento da grelle
tenham descoberto as caracteristicas
atribuidas a Paulo Renato e FHC. Salien-
te-se que a politica de enxugamento do
Estado no Brasil iniciou-se de forma
sistematica e forte com 0 outro Fernando,
o "ca~ador de marajds·.

Niio e nOllidade para aqueles que tem
algum tipo de enlloillimento com a ciencia
e a tecnologia que elas estiio a piio e agua
ja faz muito tempo, alids, niio sei quando
e que foram bem tratadas pelos gOller-
nantes brasileiros. Por outro lado, existem
intelectuais-conselheiros do gOllerno de
FHC que defendem niio 0 desenllolvi-
mento da Ciencia e Tecnologia em nillel
nacional e sim a importa~iio de produtos
destas areas, desenlloillidos nos paises de
primeiro mundo, 0 argumento central e 0
de que e mais barato a aquisi~iio do

que formar quadros de pesquisadores,
construir infra-estrutura e remunerar
dignamente os pesquisadores. Discute-se
pouco sobre isto, mas a forma como os
centros de pesquisas foram tratados nos
ultimos anos denotam que a orienta~iio
acima tratada esti sendo posta em plCitica.

E preciso dizer que muito dijicilmente
as universidades publicas ganham espa~os
na grande imprensa nacional, a niio ser
em momentos de grelle como este que
enfrentamos. Fala-se pouco das dificul-
dades quotidianas destas institui~oes de
ensino, mesmo sendo elas as principais
responsaveis pela pesquisa que se realiza
no pais. Mas esta distiincia e hisririca. A
sociedade que sustenta as unillersidades
publicas sabe muito pouco a respeito
delas. Acredito que se houllesse lIontade
politica, especialmente por parte daqueles
que fazem a universidade, 0 momento da
grelle poderia ser aprolleitado, afinal de
contas, a rotina universitiria foi rompida,
embora 0 dialogo entre sociedade e
universidade devesse ser uma politica
desta ultima. Niio estou defendendo que
os parcos recursos que recebe fossem
queimados com propaganda enganosa.
Estou defendendo que as pesquisas
realizadas fossem transformadas em
instrumentos de melhoria das condi~oes
de lIida da sociedade. /sto e feito? Entiio,
tornem publico, informem.

o distanciamento mencionado permite
que integrantes do gOllerno, no caso
especijico, 0 Sr. Paulo Renato, utilize os
meios de comunica~iio de massa para
criminalizar os professores, quando foi ele
que os desrespeitou por ocasiiio do inicio
das negocia~oes. Ao aU/arizar a suspensiio
do pagamento do mes de setembro, acabou
for~ando 0 mOllimento grevista a solicitar
a interllen~iio do Poder Judiciario, que
concordou que um representante do MEC
participasse de uma negocia~iio que
enlloilleu parlamentares e professores. A
negocia~iio que gerou expectatillas de um
acordo. Todallia no momento da assina-
tura 0 par/amen tar que representalla 0
gOllerno rompeu de forma unilateral com
as negocia~oes. 0 acordo niio foi assinado
e 0 ministro assumiu uma postura de
intransigencia, ao negar-se, diante de uma
ordem judicial, a autorizar 0 pagamento
do mes de outubro. Tambem articulou-se
com outros setores do gOllerno para que
tomassem atitudes conjuntas no sentido
de destruir pelo alto 0 mOllimento grevista.
o resultado desta postura foi 0 "pacote
antigrelle·. 0 ministro foi desrespeitoso
com a comunidade unillersikiria ao
afirmar que a unillersidade publica da
rede federal lIai desaparecer no espa~o de
seis anos, desqualijicou os outros poderes
como inter/ocutores com os grevistas, caso
especijico do Judiciario porque, na lIerdade,
quer demonstrar que a sua autoridade
precisa ser respeitada, niio atrawis da
negocia~iio e sim atrawis da for~a.



'~s atitudes
intransigentes do

governo federal e do
A ndes-Sin dicato

demontram a
permanencia da

heranfa autoritiria
na formafiio da

sociedade brasileira.
Mas e preciso romper

com esta heranra
para fortalecer a

democracia. "

Do lado do ANDES-Sindicato tem-se a
impressao de que os representantes dos
professores "esqueceram" da "base". Em
determinado momento romperam com as
negociafoes sem consultar a categoria.
Aceitaram as provocafoes do governo e,
embora digam 0 contTririo, tem demons-
trado intransigencia no momento de
negociar. Fincaram 0 pe na incorporafao
do valor total da GAE (Gratijicafao sobre
Atividade Executiva ) e negaram qualquer
possibilidade de negociafao em torno da
GED. Descartaram a tentativa de inter-
mediafao da AN DIFES, por considerar que
a proposta por esta apresentada nao
atendia a categoria.Definitivamente, esta
nao e uma atitude de quem quer negociar.
Esqueceram ali que 0 movimento ja obteve
viiJrias importantes, como a contratafao
de professores atraws do Regime Juridico
Unico; concurso publico para mais 2.000
professores, alem daqueles dois mil ja em
fase de edital. Acrescente-se a isso 0 aceno
para a criafao de comissoes de trabalho
que deveriam estudar com profundidade
a situafao das universidades publicas. Tem-
se a impressao de que a greve deixou de
ser tratada como uma questao politica que
envolve centenas de professores , milhares
de alunos e de pais de alunos para se
transformar em "uma queda de brafo entre
o Renato do Minislirio da Educafao e 0
Renato do ANDES- Sindicato.

As atitudes intransigentes e autori-
firias do ministro Paulo Renato que tinham
a intenfao deforfar os professores a voltar
ao trabalho sob a chibata, como que escor-
rafados, como quando sefala com menino
maleriado, nao funcionou da forma dese-
jada, muito pelo connririo, acirrou os
animos dos grevistas. Poderia - se fazer a
seguinte pergunta: seKi que as atitudes do
ministro podem demonstrar inabilidade
politica? Tenho duvidas. As atitudes
desrespeitosas do governo de FHC tem
sido uma marca. E elas estao relacionadas
com a forma subserviente do Poder
Legislativo e de setores do Judiciario.
Neste ultimo, 0 governo possui porta-voz
e engavetador-mor.

As manobras e artificios do mInistro
para responsabilizar apenas os grevistas
pela longa durafao da greve sao exem-
plos notdrios de que ele sabe que a
sociedade tem pequeno envolvimento com
as universidades publicas. SeTri que 0
conjunto da sociedade tem consciencia
de que e ele que as mant!m?

Nao tenho condifoes de apontar todos
os elementos que dificultam a aproxi-
mafao entre a universidade e a sociedade.
mas considero que 0 corporativismo dos
servidores publicos e um elemento fun-
dante. Tomo como exemplo a Gratijicafao
de Desempenho Docente. Os dirigentes do
ANDES sempre se manifestaram contTri-
rios aGED, por consideTri-laum mecanis-
mo "produtivista". ou seja. 0 professor pre-
cisa alcanfar uma determinada quantia
de pontos nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensao; por consideKi-la injusta
com aposentados e pensionistas. uma vez
que eles so tem direito a 60% dela. Nao
sao transparentes 0 suficiente para tornar
publico que professores com Regime de
Dedicafao £XClusiva, diante da defasagem
salarial que os atingiu. trabalham em
outras instituifoes, mesmo sabendo que
estao infringindo a lei; nao tem coragem
de tornar publico para a sociedade que
uma parcela consideTCivelde professores
transforma a universidade em "bico" e,
por ess.a razao, tem dijiculdades de alcan-
far a quantidade de pontos que aGED
exige. Esta parcela nao tem 0 menor
interesse que a greve acabe porque isso
vai atrapalhar as suas outras atividades.

Concordo que os professores precisam
ter os seus salarios reajustados porque
hoje 0 salario de um professor -doutor,
em fim de carreira. nao passa de mil reais.
As gratijicafoes constituem a parte maior
dos ganhos dessa categoria. E um risco.
Mas nao posso ser contTririo a um
mecanismo que melhora 0 meu salario,
avaliando minha produfao durante um
ano. Considero at! que tal mecanismo
precisa ser melhorado, mas nunca aban-
donado. Como disse um colega em assem-
bLeia, abandona-lo e tratar professores de
forma igual quando na realidade eles sao
desiguais na dedicafao a universidade.
Concordo que se fafa reajuste linear
porque os professores que estao aposen-
tados deram parte de suas vidas para a
universidade, mas nao e Justo que os
professores que estiio iniciando a carreira
universifliria sejam penalizados como
seriam, casu a proposta de incorporafao
d.a GAE tivesse sido aceita pelo governo.
E necessario encon,rar um meio termo
que atenda a loda comunidade
universifiria.

Por fim, e necessaria dizer que existe
uma parcela significativa de professores
que ainda acredila na Universidade
publica e as atitudes destes nao ficam
so no discurso vazio e atrasado, mesmo
diante das adversidades cotidianas.
Finalizo com a pergunta: a quem interessa
a manutenfcio da greve?

• franCisco AICIdts do naSCImtnlo e professor do
Departamento de Geografia e /Iisriria da UFPI.
Doutor em Hisriria do Brasil pela Universidade
Federal de Pernambuco

A ANPUH NO PIAuf
par Aurlla da paz Pinhlliro
DirClforada ANPUH-PI.Proflll:llOl"lldll Hi!:l6rial
UFPlIlDouforandallmHi!:l6ria~ial/UNICAMP

A ANPUH foi fundada om 1961 na ci-
dadll do Marilia no £stado do ~o Paulo.
Inicialmonto como A!:!locia~ao Nacional
dO!l ProfO!l!lOrll!l Univor!litario!l do
Hi!lt6ria. hojo. A!l!locia~ao Nacional do
Hi!ltoria. congrllgando nao !lOmllntll
profll!l!lOrll!lUniVllr!lit3rio!l II graduado!l
llm Hi!l16ria. mall todo!l O!l profi!l!lionai!l
da arlla II afin!l.

[ntrll 22 II 27 dll julho dll 2001 llm
Nitllr6i. [!ltado do Rio dll Janlliro.
acontllcllu 0 XXI ~imp6!lio Nacional dll
Hi!l16ria- [ntrll 0 individualll 0 COllltivo.
ondll a ANPUH mo!ltrou-!lll como lugar
privilllgiado dll afirma~ao intllillctual.
intllrcambio dll llXpllriQncia!l II produ~ao
cillntifica nO!l divllr!lO!l ramO!l da arlla.
tai!l como: apllrflli~oamllnto do lln!lino
dll Hi!lt6ria llm !lIlU!l divllr!lO!l niVlli!l:
ll!ltudo. pll!lqui!la II divulga~ao dll
llVllntO!ldll Hi!l16ria: dllflllla da!l fontll!l II
manifll!lta~OIl!l culturai!l dll intllrll!l!lll
dO!l ll!ltudo!l hi!lt6rico!l: dllfll!la do Iivrll
llx~rcicio ~a!l ~tividadll!l dO!l profi!l!lio-
nal!l dll HI!lt6na: bllm como lugar pri-
villlgiado dll rllprll!lllnta~ao da comuni-
dadll dll profi!l!lionai!l dll Hi!lt6ria
diantll dll in!ltancia!l admini!ltrativa!l.
Illgi!llativa!l. Ilrgao!l financiadorll!l II
planctiadorll!l. llntidadll!l cillntifica!l ou
acadQmica!l.

~6 para tllrmO!l uma idoia gllral do
XXI ~impo!lio Nacional dll Hi!lt6ria da
ANPUH. qUll foi um dO!l maiOrll!l da
hi!ltoria da A!l!locia~ao. foram aprll-
!lllntado!l ao todo 2045 trabalho!l
llnvolvllndo 1724 autorll!l a!l!lim
di!ltribuido!l: 400 ComuniCa~OIl!l
Coordllnada!l: 110 ComuniCa~OIl!l
Coordllnada!l dll GT~: 59 mll!la!l
rlldonda!l: 27 COnfllrQncia!l II 15 cur!lO!l.
Quanto aO!l participantll!l tivllmO!l 1198
ouvintll!l I! 668 in!lcrito!l llm cur!lO!l.0
total dll participantll!l chl!gou a 3002
in!lcrito!l.

No Piaui. contamO!l com um Nucll!O
Rllgional. qUll pO!l!lui !llldll no Cllntro
dll CiQncia!l Humana!l II llltra!l da UFPI
II 1l!lt3 Iigado a ANPUH Nacional com
!llldll na U~P~P.

Atualmllntll. 0 Nucll!o do Piaui pa!llla
por uma politica dll rllvaloriza~ao. ondll
acrllditamo!l qUll com fl!UniOll!l
pllri6dica!l. llvllntO!l II publica~oll!l
darllmO!l vi!libilidadll all nO!l!la!l
atividadl!!l I!nquanto profi!l!lionai!l dll
Hi!lt6ria.

Para !lll a!l!lociar. procurar 0
Nuclllo da ANPUH na UFPI - CCHl
Campu!l UniVllr!lit3rio Mini!ltro
Plltr6nio Portilla
Ininga - Tllrll!lina-PI
C[P: 64.049-550
Till (86)971-0370
Q-mail: anpuhpi@bol.com.br.
o !locio ativo rllcllbll a Rllvi!lta

Bra!lilllira dll Hi!ltoria II O!l Boilltin!l
Informativo!l da ANPUH. Alllm di!l!lo. 0
a!l!lociado ganha 0 dirllito dl! pagar
taxa!l mllnOrll!l nO!l I!VllntO!l rl!alizado!l
pl!la A!l!locia~ao. Contudo. 0 mai!l
importantll Q qUI!. a!l!lociando-!lll a
ANPUH contribuimo!l para 0 fortalll-
cimllnto dll nO!l!la arlla dl! atua~ao.

mailto:anpuhpi@bol.com.br.

