
(5) 0 professor Samuel tentando nos alertar
que as estatisticas podem ser manipuladas, se
esqueceu que foi justamente 0 que fez com
os dados sobre os miseTilveis no mundo e
procura fazer 0 mesmo quando quer comparar
o grau de pobreza nos Estados Unidos com
o percentual de pobres da America Latina,
sem comparar as metodologias ufilizadas
(paciencia)

Nao ignorei 0 fato de aumentar a distiincia
entre paises ricos e pobres, uma prova dlsso
foi que no pr6prio artigo alertei que os paises
ricos levavam vantagem nas rela<;;oes
intemacionais porque estao mais preparados,
inclusive em term os tecnol6gicos e de
organiza<;;ao, alem de que a globaliza<;;ao nao
vem resolver, nos paises "em desenvol-
vimento", problemas (processos perversos)
seculares de concentra<;;ao de renda e
dedecisoes equivocadas das elites que por
processos autoritarios levaram a sociedade
trilhar 0 caminho da dependencia.

(6) Depois de "espernear" (com
justificativas vazias), 0 professor concorda
conosco quando afirma: "a globaliza<;;ao pode
ate ter ajudado a reduzir 0 aumento da
pobreza, mas nao foi suficiente para reduzir
o numero absoluto de pobres no mundo".

(7) Finalmente, salvo algumas divagal;6es
com cita<;;oes de trabalhos diversos e algu-
mas demonstra<;;oes narcisistas de "erudi<;ao"
com indica<;oes de obras conhecidas, 0 pro-
fessor Samuel Costa Filho, perdeu uma
excelente oportunidade de esclarecer melhor
seu "projeto novo e alternativo" se!D a
participa<;iio em blocos economlcos.
Afinal, foi por causa da oposi<;;ao ferrenha
ao processo de globaliza<;;ao e a proposta da
nao-inser<;iio que surgiu a questao do rebelde
semcausa.

Ao inves disso, nosso professor preferiu
apresentar uma serie de fatos isolados, quase
todos referentes a Mcada de 90, para
relacionar com 0 periodo recente e com 0
processo de global iza<;ao.- concentra<;ao de
riqueza, economistas laranjas, politlcas de
precariza<;ao do mercado de trabalho,
debilitamento fiscal e financeiro, etc, etc,
etc .

Esquece nosso interlocutor que quas~
todos esses fatos estao relaclOnados entre Sl
e nao podem ser isol ados de periodos
anteriores, principal mente da heran<;a
recebida de urn modelo de desenvolvlmento
esgotado. Portanto, tais falas precisam ser
analisados com cuidado e nao, apressada-
mente atribuir sua existencia ao processo de
globaliza<;ao em curso: Fora disso e pura
simplifica<;;ao. Quero delxar claro que como
qualquer cidadao de bem.compartJlho de
sua indigna<;iio por todos esses fatos
negativos citados.

Quanto a forma de inser<;ao do Brasil, nao
concordamos, como 0 professor, com uma
inser<;iio passiv3, mas nao temos a coragem
de propor, de acordo com 0 professor Samuel,
uma inser<;iio ingenua, aquela que
diz:"globaliza5ao da coopera<;ao entre
os povos. da dlstribui<;ao da riqueza, da
indusao social". Isso s6 serfa possivel se
mundo fosse uma irmandade cooperativa,
infelizmente 0 mundo real e conflituoso e
o comercio mundial nao deixa de ser uma
"guerra declarada", onde e preciso muito
trabalho e estrategia para ser urn pais
vencedor.

Por fim, deixamos claro que continuamos
aberto ao debate sadio de ideias e achamos
que 0 111111111(CI •• lllcl e 0 espa<;o ideal
para esse tipo de trabalho.
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o GOUERKO E 0 POVER

190m 0 surgimento das sociedades
tambem surgiram formas de govemo para
tais, que no decorrer da historia, vao se
solidi(tcando. 'Porem, qual a melhor forma
de governo?

na hist6ria percebemos tres formas
basicas: a monarquia, a aristocracia e a
democracia. 'Platao nos coloca que,
quando corrompidas, essas tres se tomam
tirania, oligarquia e detnagogia.O mundo
moderno elegeu a democracia como forma
ideal depois de ter sido esquecida por varios
seculos pela (tloso{ta aristotelico-tolllista.
(9ontudo, a democracia moderna ou
burguesa e ideal ou corrompida? .A
caracteristica principal da democracia
burguesa e 0 sentido da representativi-
dade, ou seja, nela sao eleitos represen-
tantes com a missao de defender os
interesses de seus eleitores. [,fetivamente
e isto que constatamos na pratica
sobretudo na atualidade? 0 que
percebemos na verdade e que os eleitos
representam seus proprios interesses ou
de um pequeno grupo e que os eleitores
sao esquecidos. neste sentido podemos
concluir que a democracia burguesa e
corrompida e nao e a forma ideal de
governo. 0 governo ideal e aquele que
melhor disciplina as rela~i5es de poder
dentro da sociedade, ou seja, e aquele
que melhor consegue inserir as diversas
manifesta~i5es de poder que atuam nos
cenarios politicos e econ6micos da
sociedade.

190m a nova config"Ara~aO do sistema
capitalista percebemos 0 surgimento de
uma outra variante da democracia: a
participatividade. Os neoliberais
profeti:;,aram 0 fim da histaria com 0

triunfo do capitalismo e a derrocada do
socialismo. 190m a tese do estado minimo,
abriu-se um espa~o privilegiado para as
organi:;,a~i5es nao governamentais, por
exemplo. 190m a omissao do Gstado, a
sociedade se fortaleceu ainda mais. Isto
tudo confirma a afirma~ao marxista de
que "a bu rguesia produ:;, seus proprios
coveiros" ou de 0 "capitalismo produ:;,
sua propria antitese". .A democracia
participativa e um neosocialismo como
proposta de continuidade da dialetica da
histaria. ute e 0 lado oposto da moeda
ou sua nega~ao. nesta forma de demo-
cracia, eleitor e eleito sao os sujeitos de
um mesmo processo, ou seja, tem a mesma
responsabilidade dentro da sociedade.

o homem e encarado nao como um
sujeito passivo, consumidor de poltticas
sociais, mas como um cidadao produtor
dessas politicas. [,Ie deixa de ser plateia
para se tornar ator e, nao ator
coadjuvante, mas principal. GIa se
manifesta sobretudo pela forma~ao dos
conselhos (comunitarios ou gestores) que
junto com 0 poder institucional, govemam
a sociedade. no ambiente desses conselhos
encontramos os excluidos de diversas
mati2es: lavradores, desempregados,
biscateiros, marginali2ados sociais.
Tambem encontramos pro{tssionais liberais
e intelectuais.

.A democracia participativa tambem
inaugura uma nova concep~ao de poder
contraria a tradicional. [,nquanto a
democracia representativa trabalha 0

poder como manifesta~ao da for~a
econ6mica e polttica da elite dominante, a
democracia participativa ver no. poder a
manifesta~ao das for~as econ6micas,
poltticas e sobretudo sociais atraves dos
organismos da sociedade civil organi2ada.
na logica da participatividade, governo
e gestao compartilhada entre 0 institucio-
nal e 0 nao-institucional.

Tudo isto tem uma implica~ao muito
seria para nos como alunos do curso de
economia. Somos fruto de uma forma~ao
burguesa que nos condU2iu ao
imediatismo, a busca egoista de nossos
interesses e a nega~ao de toda e qual-
quer forma de participa~ao po is 0 eleito
(= perfeito, porque passou nos criterios
de elei~ao), nos representaria. Temos
que romper com os valores do mundo
burgues e incutir uma nova visao de poder
e de governo.

Isto e dificil porque formamos
profissionais dentro do modelo da
racionalidade cientifica da academia.
neste modelo 0 economista, responsavel
pelo saber, planeja para os outros,
responsaveis pelo fa:;,er, executarem. 0
gabinete de trabalho e algo distantes da
realidade. Temos entao que reaprender a
fa2er planejamento se inserindo no locus
humano.
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