
o "REBELDE SEM CAUSA?
A independencia economica anda de maos dadas com a independencia po/itica. Ao desejar

a independencia, nao somos diferentes de outros povos, como as EVA. Alguns podem
chamar isso de nacionalismo e e 0 que realmente e: respeito, lealdade e

entusiasmo pelo pais, alem de /egitimo otimismo e
confianr;a em rela<;;aoa seu futuro.

(Walter Gordon, ex-Ministro das Finanryas canadense, In: Paulo Nogueira Batista 1995)

A reforma realizada no curriculo
de Ciencias Econ6micas durante os
anos 80, ao complementar 0 plura-
lismo te6rico com os tres principais
paradigmas, tornou a convivencia
em alguns cursos de economia
altamente explosiva. Ha cerca de 8
anos se ouve em conversas entre
alguns professores, pelos corredores
do CCHL e ate em reuni6es de
departamento do Curso de Econo-
mia, que 0 atual curriculo, por
priorizar diversas disciplinas dos
c1assicos da economia, da Hist6ria
do Capitalismo e de Formar;ao
Economiea, em detrimento de outras
ligadas ao setor privado ('~cada vq
mais importantes na atual idade"),
tern sido 0 principal responsavel
pela dificuldade no ingresso dos
formandos em economia da UFPI
no mereado de trabalho. Argumentam
ainda, que 0 empresariado piauiense
possui uma demanda por profis-
sionais dessa area em urn numero
bastante expressivo, todavia, nao
encontra pessoal com as habili-
dades necessarias para exercer as
funr;oes.

Ao retornar recentemente de
Campinas-SP, alem de me deparar
com 0 mesmo discurso, constatei
tambem a iniciativa de reformular;ao
do atual curriculo para retirada
de algumas disciplinas do tronco
basico, as quais nao fazem parte
da visao do "mainstream". Por nao
acreditar que 0 problema da difi-
culdade de ingresso no mercado de
trabalho se resuma simplesmente
a esse ponto, estando ligado a
diversos fatores, dentre os quais ser
uma caracteristica comum viven-
ciada pelos novos profissionais das
mais diversas areas, resolvi escrever,
em parceria com 0 professor Luis
Carlos Cruz Puscas, urn artigo para
o Informativo Economico defen-
dendo que "cada campo toorico deve
fazer parte do curriculo, pois tem
muito a contribuir na forma~ao
protissional dos economistas".

Nosso objetivo e interesse era
abrir urn debate com os colegas
professores, para que eles apresen-

tassem suas propostas, pois vivem
afirmando ser necessario a ade-
quar;ao do curriculo as demandas do

. empresariado piauiense. Dess.e modo,
estavamos pretendendo, por urn lado,
manter 0 nucleo comum do pareccr
n". 375/84 (que recentemente foi
reafirmado no ultimo congresso da
ANGE - Associa($ao Nacional dos
Cursos de Graduar;ao em Economia
em Natal-RN), e tambem, por ser
essa materia utilizada na avaliar;ao
dos curriculos pelo provao do MEC
(em decorrencia e devido as especi-
ficidades dos diferentes cursos de
economia espalhados por todo 0
Brasil). Por outro lado, toear no real
problema do nosso curriculo, ou
seja, definir as nossas especificidadcs
(qual linha ou tendencia do ccono-
mista formado pela UFPl), que para
nosso cntendimento rcpresenta 0
"X" da qucstao. Por ofereccrmos di-
ferentes disciplinas eletivas que nao
guardam coerencia entre si para
denotar uma linha, tendencia, ou
uma clara cspecificidade, os colcgas
que questionam 0 curriculo do cursu
e/ou os alunos, sentcm a falta do
direcionamcnto para 0 mcrcado pri-
vado,ou querem uma formar;ao volta-
da para determinada especificidade
(formar;ao de especialislas).

Alertavamos, porem, para 0 fato
de que atual mente as empresas ja
estavam procurando e exigindo, cada
vez mais, trabalhadores versateis e
com s61ida formar;ao humanistica e
cultural. Como a grande maioria ja
deve ter notado, sendo ate comum
ler em revistas e jornais, dentro de

. pouco tempo nao mais vai valer a
pena ser especialista, e que a
habilidade mais valorizada sera reunir
conhecimentos nas varias areas com
muita criatividade, ou seja, a procura
por pro fissional ecletico, que possua
conhecimentos em mais de uma
especialidade. as novos profissio-
nais precisarao ter crialividade,
capacidade de inovar;ao e visao
humanista.

Para nossa agradavel surpresa,
parecia que 0 professor William Jotge
Bandeira, no artigo "Da pertinencia

do curriculo ao mercado de Irabalho
do economista (Uma Critica)", teria
resolvido aceitar 0 debate sobre 0
nosso curriculo, apresentando as
suas propostas. Porem, para nossa
deccpr;ao, 0 Prof. 13andeira resvalou
e se dirigiu para a vala comum da
critica vazia, que somente objeliva
desqualificar todo aquele que tenta
discordar das suas ideias, inicial-
mente, apresentando urn pscudo-
conhecimenlo,ao real izar obscrva(jles
sobre 0 metodo, pcrtinencia das
leorias, inserr;ao no mcrcado de
trabalho, e ate panindo para urn
alaque de outro texlo de minha
autoria "Globalizar;ao Financeira e
Capilalismo Selvagem" .

Nao e de minha conduta e nem
deve ser comportamento de
professores e cientistas, disputa
que procure somente desqualificar 0
trabalho, as ideias ou pensamento
divergente. Se assim 0 fosse,
predominaria 0 pensamento unico, e
a ciencia nunca Icria avanr;ado.
Devemos, sim combatcr uma ideia,
tese ou teoria, propondo outra
melhor. Afinal nao foi dessa maneira
que os Classicos superaram as
ideias Mercantilistas; que Keynes
sobrepoe-se ao liberalismo; que
Millon Friedman recuperou a
importancia da moeda e que os
neoliberais tentam, nos dias atuais,
recompor as forr;as e 0 papel
do mercado. Al ias, gostaria de
lembrar ao nosso "critico" que
"nenhuma controversia importante
na teoria economica foi resolvida
atraves do teste ou da mensura($ao
empirica. As controversias resol-
vem-se nao porque uma das teorias
e falsificada, mas porque a outra
comanda maior poder de con-
vencimento" (Nogueira da Costa,
19(9).

Ocorre que a tentativa de
"crltica" do professor William
Jorge Bandeira, revelou antes de
tudo, fraquezas, debilidades e
imperfei~oes. Desde 0 inicio de suas
observar;oes, quando trata das tres
correntes,o nosso "critico" incorre
e comete erros grosseiros para quem



pretende ser tao exigente. Um
primeiro exemplo acontece quando
trata do pensamcnto de Keynes. 0
professor escreve: •. Seu metodo se
vale da psicologia social na forma-
'Sao de "comportamento conven-
cional", no qual as decisoes
capitalistas sobre investimento em
capilal fisico, em lflulos financciros,
em consumo e oulras decisoes que
envolvem lempo e RISCO, dependem
do estado de espirito do invcstidor
(disposi'Sao de correr RISCO) e do
c1ima gentl em rela¢ao aos negocios,
os quais inspiram maior ou menor
confian'Sa no futuro ou ainda, de-
lermina maior ou menor inceTleza
nas prey isoes real izadas, as qua is
sao delerminadas na lomada de
deci~ao dos homens de neg\)cios".

E convcniente lembrar nosso
"critico" que, para KEYNES, existe
uma diferen'Sa basica entre os
conceitos de incerteza e risco.
Keynes dcfiniu 0 conceito de
conhecimenlo "incerto" para os
prohlemas em que nao ex iste
qualquer base cienlifica para um
calcu 10 probahi list ico. Em um
contexlo de inceTlcza os agenles
econ6m icos nada podem projelar
para 0 futuro. Ja 0 conceito de risco
lem uma hase cienlifica, ou seja,
pode ser quantificado atraves de
um calculo probahilfstico. ;\ssim,
para Key nes, a inceTleza tera papel
preponderante no processo econ6-
mico, pois em face da incerleza.
os agenles huseam dcfender-se da
possihilidadc incalculavel de que
\kcislies cruciais levem a perdas
Irreversi veis.

I)essa forma, para Keynes e seus
seguidores, assim como a
preferencia pela liquidez, as
decislies de investimento mais
importantes (I)ecisoes lTuciais) em
uma economia capitalista, sao
tomadas dentro de um contexto de
incerteza (que incorpora a n0'Sao do
lempo) e relativo grau de desconhe-
cimento pelos agenles. ;\s firmas,
cujas decislies siio essencialmente
especulativas, sofrem com a incer-
teza sohrc 0 comporlamento dos
mercados, quanlo aos frulos de suas
decislies, lomadas muilo antes,
esliverem maduras. Da mesma
maneira. os consumidores lam hem
Irahalham sob incerteza nas suas
lomadas de decis()es (Garcia, 2(00).

Deixando de lado os paradigmas,
comenlemos oulros equivocos c
escorreglies realizados pelo nosso
"critico" quando do tratamenlO da
queslao do curriculo. ESle curriculo
diz respeilo it parte do curso que
lrala das disciplinas ohrigal6rias e
complemenlares. ;\ssim, e a relirada

de disciplinas hisl6ricas ou mar-
xislas, Kalecki, elc., que tem sido
reclamada por alguns profcssorcs
que se dizem ligados ao sctor pri-
vado. Dessa forma, as modificali6es
reclamadas dizem respeilo it queslao
ideol6gica e afirmaliao da superiori-
dade do paradigma orlodoxo, bem
como, da inclusao e relirada de
diferentes disciplinas nao ligadas ao
paradigma dominanle.

Todavia, a crilica do prof. William
se dirigiu para luta pela sua cor-
reta ap1ica'Sao (segundo 0 nosso
crilico:· ... e importante queslionar
como eslao scndo minislradas as
disciplinas le6ricas? Ese as mesmas
sao pralicadas em disciplinas
apropriadas'! Exislem conlinuidade e
inlegra'Sao enlre as disciplinas'! Os
alunos lem plena conscicncia dos
pre-requisilOS? ...). Esse problema e e
era do nosso conhecimenlo e
inleresse, afinal haviamos escrilo
..... apesar dessa mesma avalialiao
assinalar a deficicncia em lermos
risicos, malerial pedagogico, bibl io-
leca e ate do corpo docente da
nossa Universidade".

;\conlece, que lodos esses
ponlos levanlados pelo professor
dizem respeilo it implemenlaliao,
acompanhamenlo e avalia<;ao per-
manenle do curTiculo, forma<;ao do
quadro de professores do Curso de
Ciencias Economicas da UFPI, elc.,
larefa que cabe ao Departamento
alraves de sua Chefia (funliao, alias,
ja exercida pelo nosso "critico"
duranle a vigcncia do alual
curTiculo), it Coordenaliao do Curso
e de lodo 0 quadro docente dos
departamentos c discenle do curso,
nada tendo a vcr com a retirada ou
inclusao de disciplinas do curriculo.
Como nosso ohjetivo era a defesa
da permancncia dos tres paradig-
mas, nao viamos por que tratar
Jesse problema e das deficicncias
na operacional iza<;iio. Esclarecendo:
uma coisa e a discussao do curriculo
de economia, 0 qual abrange todos
os cursos do pais, a outra diz
respeilo a operacional izaliaO desse
curriculo em cada unidade de
ensino. Todos esses pontos devem
ser solucionados no ambito da
universidade, nao sendo 0 Informe
Econ6mico 0 lugar adequado para a
questiio ser resolvida.

Quanto ao resultado B dos
alunos da UFPI no provao de 1999,
serve para salientar que se 0
curriculo sofresse de graves
imperfci<;<ies e nao tivesse ade-
qua'Siio razoavel ao exigido e
solicitado a nivel nacional, por
melhor que fosse a turma de con-
cludentes, 0 resultado dificilmente

seria atingido. Quanto it manuten-
<;ao do conccito, a avalialiao do
CllTSOpelo MEC serve justamente
de alerta para que sejam procedi-
das as reformas hem como os
aperfei<;oamentos necessarios. Infe-
lizmente, nosso "crftico" nao vem
acompanhando as recentes inicia-
Livas e medidas que a coordena<;ao
e 0 departamento vcm tomando na
busca de melhoria da qualidade.

No que diz respeito a influencia
de Reagan e Thatcher que nosso
critico "parece" desconhecer,
gostaria de aconselhii-Io a ler Paulo
Nogueira Batista (1995:68), In: Em
Defesa do Interesse Nacional (Paz
e Terra). Nesse lexto, bastante
conhecido, afirma: "A mensagem
neoliberal que 0 Consenso de
Washingtoll registraria vinha
sendo transmitida, vigorosamente,
a partir do comer;o da adminis-
trar;iio Regan nos £stados Unidos,
com muita competencia e Jartos
recursos, humanos e financeiros,
por meio de agencias intemacio-
nais do go verno norte-americano.
Acabaria caba/mente absorvida
por substancial parcela das clites
politicas, empresariais e intelec-
tuais da regiiio, como sinonimo de
modenzidade, passalldo seu
receitutirio a Jazer parte do
discurso e da ar;iio dessas elites,
como se de sua illiciativa e de
seu interesse Josse".

Nessa mesma linha, citaremos
mais dois exemplos:
1- Fran<;ois Chesnais (1997:15) no
artigo "Mundializa<;iio do Capital,
Regime de acumula<;iio predominan-
temente financeira e programa
de ruptlHa com 0 Neoliheralismo",
In: Revista da Sociedade Brasileira
de &:onomia Polltica, (Sette Lclras),
e 2 - Maria da ConceiliaO Tavares
(1995:68) no artigo "0 Dissenso de
Washington", In: Em Defesa do
Interesse Nacional (Paz e Terra),
dentre outros.

Porem, 0 ponto da critica mais
importante no artigo "A Dita
Economia Moderna", diz respeito
ao ingresso no mercado de trabalho.
Hoje em dia e inegavel a dificuldade
do ingresso da grande maioria dos
ex-universitarios no mercado de
trabalho. Por vivermos em uma
economia capitalista de mercado,
Ilum contexto de crise do ESlado
em lodos os nlveis (mas pode-se
pensar tambcm num contexto em
que nao haja crise do Estado) e
16gico, claro e evidellte que as
maiores chances de emprego tem
neccssariamente que estar e ser no
ambito da iniciativa privada. 0
nosso crflico descobriu 0 6bvio!



No sislema capilalisla e 0 mercado
privado 0 local que possibilila a
maior oportunidade de ingresso da
for~a de lrabalho.

o ponto essencial, e que diz
respeilO a forma~ao desse profis-
sional, e que, tambem, vem sendo
ha varios anos questionada por
alguns colegas fica em aberto. Ou
seja, gostarfamos de saber e que
nao foi apresentado, quais seriam
as disciplinas, emenlas e programas
necessarios para formar os profis-
sionais para inicialiva privada
piauiense, se esses professores
teriam inleresse e condi~6es de
ministrar essas novas disciplinas, se
seria necessario a conlratac;ao de
novos professores, elc .. E, afinal,
devemos formar tecnicos nas
exigencias conjunlurais do mercado
de lrabalho do Piauf, ou formar
economistas cidadaos para atuarem
elicamenle em qualquer parle do
pafs e do mundo, inclusive no Piaui?

o Departamenlo de Ciencias
Econ6micas da UFPI possui enlre
oilO ou nove professores ligados
a area da iniciativa privada, com 40
horas e ate DE (Dedica~o Exclusiva
- apenas dois em regime parcial de
20 horas), que devido a suas recla-
ma~6es ja <leviam pelo menos ler
realizado alguma pesquisa para
(usando as palavras do nosso
"crftico"):

1- Descobrir as reais necessidades
de qual ificac;ao do econom iSla
requeridas pelos empresarios e,
2 - Adequar os profissionais a es-

las necessidades", que respaldassem
suas afirma~6es e apresentadas a
este departamenlo possib il itasse
uma reforma. Pois, nossas obriga-
c;6es para com a UFPI nao se
resumem somente a ministrar no
cursu de gradua~ao.

No que diz respeito ao artigo
"Globaliza~ao Financeira e Capita-
lismo Selvagem", meu "critico" afir-
ma que 0 mesmo se lornou bastante
confuso, que fiz uma salada que
inclui a imprensa, as elites e a c1asse
media, alem da cultura americana e
a pr6pria politica de estabilizac;ao.
Acrescenla ainda 0 fato ler deixado
em aberto a periodiza~ao e 0 tipo
de analise em paula, ter de maneira
descuidada utilizado de dados do
BIRD e falar de urn misterioso "pro-
jeto nadonal". Como defendo a nao
inser~ao passiva da economia
nacional (nadonalista exacerbado)
estou a perigo de engrossar as
fileiras do movimenlo dos "mililanles
antiglobaliza~ao", conhecidos como
"os rebeldes sem causa".

Essa atitude crftica e arroganle,
ao discordar dos posicionamentos e

desqualificar 0 artigo, c parecida
com as dos liberais dos anos 90, do
nosso ultimo governante supremo e
de suas autoridades econ6micas, que
ironizavam e procuravam desqua-
lificar seus crfticos cham ando-os de
neobobos, relr6grados e alrasados
("dinossauros"). Ocorre que 0 pro-
fessor William Bandeira, numa visao
conservadora, nao acrescenta nada
ao debate, somente defende 0 apro-
fundamento das rcformas do Estado,
lrabalhista, previdenciaria, tribularia,
e achando bem sucedida a politica
de Privaliza~ao e de larifas exlernas.
Esqueceu 0 professor, que nessa e
noulras quest6es seu ponto de
vista somente faz propagar servil-
mente 0 ideario dominanle. E a oP9io
pela alternativa it mediocridade.

o prof. Jorge Bandeira incorre
em oulro erro por acreditar que a
real izac;ao das rcformas Iiberais
significa auscncia de projelo
nacional de desenvolvimenlo do
alual governo. A opC;ao de Collor/
FHC, eslava e esla assenlada nessa
politica de inlegra~ao passiva que
levaria 0 Brasil ao bloco de pafses
cenlrais. 0 atual governo sempre
real izou e aprovou as reformas do
seu interesse. Conta e contou sem-
pre com a maioria esmagadora do
congresso e governa alraves de
medidas provis6rias. Chegou ao
cumulo do absurdo de jogar a
popula~ao conlra 0 Congresso Na-
cional, queslionando e colocando
defeilos e dificuldades no limile
de 2/3 para reforma conslitucional.

A tese do professor William
Jorge Bandeira segundo a qual
o Brasil apresenta ausencia de
urn projeto nacional de desenvolvi-
mento nao encontra respaldo na
priitica. Essa foi a silua<;ao dos anos
80. Nos anos 90 a hist6ria e outra. ()
projelo e juslamenle nao ter projeto,
deixar para 0 "mercado" e ao capital
externo 0 comando e definic;ao do
processo. Gostaria tambem de alerta-
10 para 0 fato de que:

"A concentraqao econ6mica e
a desnacionalizaqao, ocorridas
durante 0 governo FHC, tenderao
a comprometer cada vez mais a
capacidade da sociedade bra-
sileira de maximizar a relar;ao
beneficio/custo econ6mico as-
sociada Ii presenqa do capital
estrangeiro no pais. E. mais
importante ainda, nesta relar;ao
entre economia e politica estti
comprometido 0 futuro do Estado-
naqao e da sociedade brasileira."
(Gon~lves 1999: 194. Recomendo a
meu "critico" a leitura do livro "Glo-
baliza~ao e Desnacionaliza~ao" do
prof. Reinaldo Gon~lves da UFRJ). I

Ouanto a necessidade de realizar
ou aprofundar as rcformas para
que se viabilize 0 dito projeto
(tributaria, estado, trabalhista,
previdenciaria, etc.) e nos co!oque
de acordo com 0 novo padrao de
desenvolvimento que se afirma
e tendo em conta interesses na-
cionais, c juslamente essa a linha
utilizada e seguida ha baslante
tempo pelo atual governo, que se
diz impedido de caminhar mais
rapido nessa direc;ao devido a
oposiC;ao e os demais dinossauros
brasileiros. 0 que cles nao demons-
tram c que 0 atraso constatado
na realiza~ao das reformas tribu-
taria, social e administrativa indicou
a auscncia de maior convergencia
polftica no nucleo de poder
(Mattoso & Pochmann, 19(8).

Falha novamente ao me de no-
minar de "Rebelde sem Causa".
Afinal, n6s vivemos num pafs que
apresenta uma estrulura de
concentrac;ao de riqueza e renda de
tal magnitude que consegue
superar a de pafses como Costa
Rica, Uganda, Malasia, Zambia,
Ouenia e Botswana. (Costa Filho,
1998). A remunera~iio total do
trabalho somente na presente
decada caiu de 46,5% do PIB em
1990 para 37, I% em 1998 e mesmo
dentro da massa assalariada as
disparidades de renda sao enormes.
Acrescente-se 0 fato de que durante
a decada passada j a vi n ha
ocorrendo esse processo. Neste
contexto, existem poucos rebel des
frente a dura realidade social no
Brasil.

Niio existem rebeldes suficientes
para revelar e enfrentar a crflica
realidade social brasileira. Afinal,
de acordo com I'NUD (I'rograma
das Nac;6es Unidas para 0 Desel)-
volvimento), 0 IDH(lndice de
Desenvolvimento Humano) do Brasil
era 0 62". entre 174 nac;6es em
1995. Com a nova metodologia do
IDH, 0 Brasil passou a ocupar
apenas a 81". posi<;ao naquele ana e
1997 estava em 79". posi<;ao em
termos mundiais. Embora ja tenha
atingido a nona posi~ao dentre os
pafses do mundo em produ~ao de
riqueza.

Alem desscs fatos, como tambem
nao se rebelar e ficar passivo
dianle da atitude dos "economistas
laranjas"ou"novueaux econorilistes"
que fazem de sua curta passagem
pelo governo brasileiro via e
trampolim para venda de seus
servi~os ao capital internacional e
de enriquecimento rapido e facil as
custas do Estado e da na~ao.

Como ser acusado de "rebelde



sem causa" e ficar passivo e alheio
diante da politica de eleval,iao na
precarizal<ao do mercado de trabalho
brasileiro, que aumentou a taxa
de informalidade de 40% em 1980,
para 52% em 1990 e 56% em 1995.
Tendo ainda 0 Brasil promovido a
expartal<ao de mais de 1,2 milhoes
de empregos industriais para os
paises desenvolvidos, quando da
abertura econ6mica e da inserl<ao
passiva na globaliza<,;ao, segundo
o estudo do economista Marcio
Pochmann (1999). Por esse motivo,
passamos da 11".coloca<,;ao mundial
em desemprego em 1989 com 1,9
milhoes de desempregados, para a
4". colocal<ao em 1998, com 6,6
milhoes

Sao poucos os rebel des que es-
tao e/ou ficaram contra 0 debilita-
mento fiscal, financeiro e de
arbitramento da politica e con6mica
que sofre e sofreu 0 Estado brasileiro
durante toda a dccada dos 90, com
a conseqiiente perda de soberania
econ6mica e 0 controle sobre nossa
politica monetaria e fiscal. Diante
do acordo realizado por FHC com
o FMI, logo ap6s a elei<,;ao do
segundo mandato, e sem duv Ida 0
mais duro e humilhante ja firmado
pelo Brasil, a tal ponto de se
negociar com essa instituil<ao ate
alguns dos termos do discurso que
FHC pronunciou em setembn> de
1998.

Ser "acusado de rebelde sem
causa" par nao aceitar uma politica
de desmantelamento dos principais
6rgaos decis6rios de planejamento
do nosso Estado, e a redul,iao da
capacidade de formular politicas de
desenvolvimento, abdicando da
soberania de fixar os rumos de
nossas trahsformal<0es e do nosso
desenvolvimento.

Como nao se rebelar pela venda
a pre<,;o fortemente rebaixados das
principais estatais negociadas no
bienio 1997-1998, os cortes nos
gastos sociais e no investimento
publico que elevam 0 quadro de
abandono social e 0 crescimento da
exclusao no Brasil.

Sera que sou "rebel de sem causa"
por ser contra a desestrutural<ao,
desnacionalizal<ao e fechamento de
empresas da cadeia produtiva
nacional, em nome da eficiencia,
produtividade e competitividade?

Sou um "rebelde com causa"
por nao aceitar 0 desanimo e fa Ita
de visao das elites e partidos pro-
gressistas diante do quadro atual, e
por nao apresentarem nenhuma
proposta de politica alternativa.
Desse modo, como se fosse u m
Estado monopartidario, 0 resultado

a principal
funfdo das

universidades e
produzir uma

gerafdo de
economistas leais
e c:onfi~veis que
seJam lncapazes

de desvendar
os' fundamentos

sociais da economia
de mercado

global. "

urnas em nada modifica a condu-
<,;ao da politica econ6mica e social
do Estado I3rasileiro.

Sempre serei um "rebelde com
causa" parque sou contra a pressao
e discurso liberal arrogante e des-
qualificador que tenta, a todo custo,
desmobilizar, desfazer e diminuir
qualquer al<ao de resistcncia interna.
Como laD bem afirma Michel
Chossudovsky (In: !I. Globalizal,iao
da Pobreza.1999:34- Moderna, um
excelente livn> que 0 Doutor deveria
ler): Desde inicio da dccada de 1980,
o discurso economico dominante
tem aumentado sua influcncia
nas instituil<oes academicas e de
pesquisa em todo mundo: a analise
critica e fortemente desestimulada;
a realidade social e econ6mica deve
ser vista atraves de um unico
conjunto de rela<,;oes economicas
ficticias, cuja finalidade e dissimular
as manipula<,;oes do sistema econo-
mico global. Estudiosos das princi-
pais correntes econ6micas produ-
zem teoria sem fatos ("teoria pura")
e fatos sem teoria ("economia apli-
cada''). 0 dogma econ6mico domi-
nante nao admite nem divergcncia
nem d iscussao sobre seu para-
digma teorico basico: a principal
fun<,;ao das universidades c pro-
duzir uma gera<,;ao de economistas
leais e confiaveis que sejam
incapazes de desvendar os funda-
mentos sociais da economia de
mercado global. Da mesma forma,
intelectuais do Terceiro Mundo san
cada vez mais recrutados para
apoiar 0 paradigma neol iberal; a
internacionaliza<,;ao da "ciencia"
econ6mica apoia sem reservas, 0

processo de reestrutural<ao econ6-
mica global.

Nao devemos nos rebelar contra
a inconsequente politica de abertura
econ6mica, cambio valorizado e des-

valorizal,iao cambial de 1999, que
viabilizou uma astron6mica fuga
de recursos da nossa economia?
Nesse processo,o cofre do BACEN
foi alvo de um verdadeiro "saque"
rcalizado pclos "espcculadores
institucionalizados", com a coni-
vencia tacita do Governo, pois
esses especuladores ja sabiam
que a moeda seria desvalorizada
ap6s as elei<,;oes presidenciais de
outubro de 1998.

Scr acusado de "rebel de sem
causa" por nao concordar com
a elevada regressividade fiscal,
devido ao Governo Federal ter
adotado a alternativa de alarga-
mento do campo de incidencia
das contribuil<oes sociais, seja
atraves da crial,iao de nova con-
tribui<,;ao, seja por intermcdio da
majora<,;ao de aliquotas, e dessa
forma piorar a qualidade do
sistema, c lamentavel. Ao mesmo
tempo em que eleva a cobranl<a
de impostos de seus cidadaos, 0
Governo fornece "favores" e
subsidios aos grandes neg6cios
internacionais.

Sou "rebelde sem causa"
devido ao nosso modele priva-
tizante apresentar como resultado
conflitos entre consumidores,
governo e as empresas privatizadas,
pelo nao-cumprimento de metas e
as deficicncias em varios servi<,;os?
Esses conflitos denunciados na
imprensa compreendem desde as
reclamal<oes de usuarios pela
deteriora<,;ao dos servil<os (energia
e telecomunical,ioes principal-
mente), como tamhem decisoes
abusivas (alto numero de peda-
gios em rodovias privatizadas) e
mesmo de metas nao cumpridas
com 0 governo (ferrovias).

S6 os que nao se rehelam
estao felizes com a polftica de
livre movimento de divisas
estrangeiras dentro e fora do pais,
atraves de transferencias e1etr6-
nicas, que permitem nao so mente,
que compa n h ias estrangeiras
repatriem livremente seus lucros
em divisas estrangeiras, mas
tambem estimulam a "repatrial<ao
do capital evadido", ou seja, 0
retorno do "dinheiro sujo" (produ-
to do comercio i legal e/ou de
atividades criminosas, narcotrafi-
co,etc) e do Black Money" (dinheiro
que nao pagou impasto), oferecen-
do as classes sociais privilegiadas
um conveniente mecanismo para
lavagem de grandes somas de
dinheiro obtidos ilegalmente.

Todavia, sou "rebel de com
causa" por ser contra as politicas
econ6micas mediocres desde ()



inicio dos anos 80, que nos tornou
simples exportadores de capital para
os paises ricos - 0 fluxo dos servi<;os
da divida real excede os novos
influxos de capital- e que nos man-
tem numa '"camisa-de-for<;a" que
impeJe de lan<;armos uma politica
econ6mica nacional independente ..

Sou "rebelde com causa" por
denunciarque oatual modelo serviu
para ampliac;iio da violencia , de-
linquencia e a escalada no nume.-o
de assassinatos em todo 0 pais,
apresentando numeros que fazem
frente it de grandes contlitos entre
asnac;oes.

Sou um rebelde que ainda sonha
com uma sociedade mais justa, mais
humanilliria, mais solidaria e mais
cidada. Postu 10 pelo exercicio de
uma politica condizente com a
husca do interesse social. A husca
de uma sociedade em que os seus
membros satisfac;am apropriada-
mente as necessidades de alimen-
ta<;ao, vestuario, moradia, acesso a
educa<;ao e ao lazer e um minima de
hens culturais (Furtado,1992). Um
rehelde que dcfende a globalizac;ao
da coopera<;ao enlre os povos, da
dislribuic;an da riqueza, da inclusao
social. Como se ve, esse posicio-
namenlo, se conlrapoe frontal mente
ao ponlo de visla de meu ··critico".

Por ludo assinalado,observamos
um quadro de desemprego, a dele-
riora<;ao da renda das familias, a
piora dos servi<;os puhlicos sociais
de saude, educa<;ao, etc., como prin-
cipais elementos responsaveis pela
profunda deteriorac;ao social em que
vivemos. Esse quadro e a mola
propulsora da violem.:ia , do trMico,
da prostilui<;ao e da corrupc;ao que
<Hinge 0 espac;o urhano e parte do
rural no Brasil e na America Lalina.
A diferenc;a do crime, da contraven-
c;ao, da inseguran<;a e da injustic;a
entre os diferenles paises e apenas
de grau (Cano, 2(00). Nesse quadro
de guerra civil a brasileira esta
faltando rebelde. Siio muitos os que
preferem os holofotes da midia, 0
aplauso facil. "Na vida prdtica, tern
uma pon,ao de espertalhoes que
trata de alugar a born prec;o a sua
inteligencia aos ncos e privilegia-
dos, na esperan\;ll, evidentemente de
se tornar urn deles" (Cardoso de
Mello,1999: 182).

Goslaria lambem de indicar a
meu crilico a leiIura dos professores
Fernando Novais e Joao Manuel
Cardoso de Mello, inlilulado "Capi-
lalismo Tardio e Sociabilidade Mo-
derna", In: Hist6ria da Vida Privada
no Brasil 4 (Nova Fronteira). Dessa
forma, pod era entender as cinco de-

cad as, e 0 significado da salada que
inclui a imprensa, as elites e a
c1asse operaria, alem da influencia
da cultura americana e capitalismo
selvagem. Pelo posidonamento do
professor, constato que e absolu-
tamente inacreditavel a ignorancia
que parcela significativa de seg-
mentos pertencentes it chamada
elite demonstra ter da histona e
da realidade brasileir.t.(Pinto, 1997)

A crise dos anos 80 revelou 0
l'im do modelo anterior apoiado no
tripe capital externo, capital privado
nacional e gaslo publ ieo, alavancado
pelo elevado imposlo inrIacionario. 0
Governo Collor e os seguinles, imple-
mentaram somenle reformas na linha
do Consenso de Washinglon. E esse
o scnlido do pn~jeto nacionalliberal
em curso, que meu "critico" teima
em nao querer vcr. 0 que e mais
triste, por chama-Io de projeto
nacional nao quer significar ou
quer dizer que- esse defenda os
interesse da nac;ao. Se retornarmos
ao periodo da diladura, lembramos
que os militares, associ ados a
iniciativa privada nacional, ate
apresentaram 0 projeto Brasi 1-
POlencia Mundial Emergente
(Brum, 1985). Na decada atual ocorre
a desislcncia total de constru<;ao
da na<;ao e a enlrega ao capitalismo
exlerno.

EO: juslamente por discordill1cia e
contra esse processo de abertura
desenfreada (que agravou a
instabilidade da nossa economia),
privalizac;ao questionavel e irres-
ponsavel (gostaria de indica-Io
a leilura dos livros "0 Brasil Pri-
vatizado: UI1lhalanc;o do desmonte
do Estado" e 0 Brasil Privalizado
11- 0 assalto das privaliza<;;oes
conlinua, ambos de Aloysio Biondi),
desregulamentac;ao da economia
(principalmente do mercado de
trabalho), que pregamos por urn
projeto nacional de desenvolvimento
novo e altemativo.Pois, wmo nosso
critico deveria saher, nessa inserc;ao
no processo de global izac;ao, nao
procuramos manter 0 minima de
aulonomia e liberdade no dire-
cionamento do nosso desenvol-
vimento. Nos anos 90, () desen-
volvimenlo nacional ficou subor-
dinado a apenas as leis de mercado
c/o u a peq uenas a<;6es dos
governos estaduais e municipais tipo
"Guerra Fiscal".

Queira ou nao 0 meu critico, a
adesao ao capital ismo global foi a
op<;ao dos anos 90. Teve origem em
Collor, mas apenas consegu iu se
malerializar a parlirdacoalizaopoli-
tica alcan<;ada na rigura de FHC. A

adesao a linha liberal e a op<;ao pela
entrada no mercado mundial como
este se apresenla. E entrar no
"mercado" nada mais signirica do
que aderir ao movimento do capital,
agora extremamenle centralizado em
fortes 01igopul ios que controlam 0
mercado. Defender esse '"mercado" e
apoiar 0 movimento aulonomo do
capital em seu processo de acu-
mula<;ao, submetendo-se a ele. Essa
foi a op<;ao de FHC, talvez acredi-
lando que essa integra<;ao Icvaria 0
Brasil ao bloco de paises centrais.
(Sawaya, 19(9). Espero que com esse
ultimo paragrafo fique claro para
meu "critico" qual e 0 projeto
nadonal em execUl;iio.

Infelizmente nao sou tao brilhan-
te a ponlo de ser um "rehelde sem
causa" solitario. Exisle no Brasil
uma diversidade de cientislas sociais
que ha bastanle tempo vcm aler-
tando, esclarecendo e apresentando
suas opinioes e idcias ace rea de
todos esses problemas economicos
e sociais do nosso pais. Cientistas
sociais e pensadores das mais
diferentes correnles de pensamenlo
que alertam para essa inserc;ao
passiva do Brasil. Minha divida para
com esses pensadores e enorme.
Dentre cles, destaco Celso Furtado,
Anlonio Delrim Neto, Joao Sayad,
Paulo Nogueira Balista Jr., Reinaldo
Gon<;alves, Jose Carlos de Assis, Paul
Singer, Millon Santos, Francisco de
Oliveira, Marcio Pochmann, Jorge
Malloso, Ricardo Carneiro, Samuel
Pinheiro Guimaraes, Jose Carlos
Souza Braga, Wilson Cano, Theolonio
dos Sanlos,C1audioSalvadorDedecca,
Aloysio Biondi, Carlo Lcssa, Maria da
Concei<;ao Tavares, Aloizio Merca-
dante, Luciano Coutinho, Jose Luis
Fiori, Luis Gonzaga Belluzzo. Joao
Manuel Cardoso de Mello, Roberto
Mangabeira Unger, Tania Barcelar,
Clovis Rossi, Carlos Heitor Cony e
muitos oulros. E um time composlo
de genIc da mais alIa qualidade.

Conlinuemos: 0 prof. William
Bandeira preocupado em 11l0strar os
defeitos do meu artigo continuou
incorrendo em erros graves para
um professor lao "renomado e de
prestigio". A falha seguinte foi
quando 0 professor quis contrariar e
desmentir diversas pesquisas que
demonstram e afirmam ter a politica de
atra<;ao de capitais se concentrado em
privatiza<;oes, e fusoes e aquisi¢es de
empresa - Laplane & Sarte (1997);
Laplane & Sarte (1999); CN I/CEPAL
(1997); Moreira & Correa (1996);
Gon<;alves (1999); Carneiro (1999);
Lacerda (20DD); Barroso & Pereira de
Melo (2000); Comin (2000). Como se



Iratasse de profissional inexperiente,
del'cndendo 0 ponto de vista no
qual a pol itica de atra<;ao de capitais
externos ampliou a capacidade
produtiva da economia brasileira
emhasando-se unicamente na afirma-
<;aode que: "pode ser facilmente con-
testada somente olhando para 0 setor
de telecomunica<;{)es,o qual aumen-
tou fortemente 0 numero de telcrones
em uso".

o erro posterior: esquecendo que
havia desqualificado a leitura de
jornais e oulros vcfculos de
comunica<;ao para se entender
economia, e, em vez de procurar
um trabalho cientifico de qualidade,
apresenta e utiliza somente tabela
contida em reportagem da revista
Veja: II. Grande Fogueira das
Bobagens (N°. 40, 4/oul. 2000,
p.19]/194) e de conclusao da
Funda<;ao Heritage (?), (tambem na
revista Veja), para contestar 0 cres-
cimento do total de pessoas que
vivem com menos de US$I ,00 por
dia no mundo ever enormes bene-
ficios no processo de integra<;ao
passiva na globaliza<;ao.

Chega a ser impressionante, para
nao dizer ridiculo, a falta de sensi-
bilidade, 0 desconhecimento da
hist6ria do capitalismo e de seu
funcionamento e 0 usa do citado
artigo por um economista com 0
titulo de Dr. pela Unicamp. A
reportagem querendo criticar as
rea<;oes que vcm pipocando em
varios pontos do mundo (Ex: Seattle,
Washington, Melbourne, Praga) e,
principal mente durante as reunioes
de cupula do Fundo Monetario
Inlernacional e Banco Mundial,
apresenta uma c3ricatura e um
quadro distorcido da realidade atual
da global iza<;iio.

Acreditar nas afirmativas e
"globobagens" encontradas no
citado artigo, e uma tarefa para
um economista principiante. Termos
como "capitalismo ostra" para a fase
de maior e mais elevado crescimento
da economia capitalista (The Golden
Age ou os Trinta anos Gloriosos)
feita por um economista americano
chega a ser bizarro. Afirmar que a
fase liberal 1840/1914 acabou devido
a paran6ia nacionalista que levou a
I". Guerra mundial e outra asneira,
afinal, qualquer aluno da gradua<;ao
de Cicncias Econ6micas da UFPl
sabe que a interven<;ao do Estado
veio salvar 0 capitalismo liberal de
mercado de sua mais grave crise
durante os anos 30. Atribuir as
melhorias e ganhos no campo social
(esperan<;a de vida, renda per capita,
etc.) ao funcionamento do mercado

livre ou a globaliza<;ao c patclil.:o.
No decorrer do periodo liheral,

1860 a 1914,0 comcrcio internacional
nao l.:resceu mais rapidamente do
que os produtos internos dos paises.
Durante esse periodo, para a maioria
dos paises capitalistas em via de
industrializa<;ao (com exce<;ao do
Reino Unido), 0 comercio exterior
ainda era caracterizado por uma
16gica de importa<;ao de recursos
complementares.

Foi somente a partir do crash
de 1929 e do come<;o da grande crise
que um conjunto de paises in-
dustriais viram na exporta<;ao uma
maneira de "exportar 0 desemprego"
e l.:ompensar a queda de demanda
interna (mesmo erguendo fortes
barreiras protecionistas). Dessa
forma, desde 0 fim da segunda
guerra, as taxas anuais de cresci men-
to dos f1uxos mundiais, reais e
monetarios, tem l.:rescido a taxas mais
que proporcionais as de crescimento
do PNB mundial. Essa diferen<;a en-
tre 0 crescimento do comcrcio mun-
dial e do PIB dos paises participan-
te atenuou-se a partir da recessao de
1974-75 no fim dos "Trinta Anos
Gloriosos".

No decorrer do periodo dos anos
80 e come<;o da del.:ada dos 90, 0
comercio retoma 0 crescimento mais
rapido do que 0 dos PIB, e 0 f1uxo
financeiro globalizado aumentou a
taxas ainda mais elevadas. Entre
1980 e 1992,0 crescimento dos ativos
financeiros foi elevado e em 1992
os ativos acumulados eram 0 dobro
do PNB acumulado de todos os
paises da OCDE juntos, e treze ve-
zes mais do que suas exporta<;oes
totais. (Chesnais, Fran<;ois "A Mun-
dializa<;<in do Capital", Xama,1996.
Outro livro que meu critico necessita
ler).

Para um economista experiente e
com titulo de Dr. pela Unicamp,
acreditar numa reportagem que, as
vezes de forma grotesca, exagera
no alcance e novidade que
represenla 0 processo de globaliza-
<;ao em curso e lamentavel. A repor-
tagem chega a enxergar ate as
conquistas do Walfare State (Estado
Providencia), ou seja, as conquistas
democraticas do tipo social em
materia de legisla<;ao trabalhista,
saude, assistencia social e ensino
publ ico, como decorrentes do
processo de desaparecimento da
interven<;ao estatal no campo das
rela<;oes econ6micas internacionais
dos ultimos vinte anos.

Quanto aos dados estatisticos,
nem a reportagem consegue camuflar
o que ate 0 Banco Mundial e a ONU

admitem: a pohreza e a desigualdade
social aumentaram nos ultimos 20
anos. a articulista usa subterfugios
como "desde 1995 0 numero de pes-
soas vivendo na miseria absoluta
cresceu de I bilhao para 1,2
hilh()es", ou "quando se compara
esse numero com 0 crescimento da
popula<;ao como um todo, descobre-
se que a pobreza cresceu num
ritmo menor". a articulista usando
o mesmo discurso utilizado pelas
institui<;oes de Bretton Woods
procura enfatizar "argumentos
contr<irios aos fatos", empregando
afirma¢esde "que a situa<;ao e ruim,
mas seria muito pior se as medidas
nao tivessem sido adotadas, ou se
nao existisse a globaliza<;ao" (World
Bank,1994).

Esqueceu, nosso professor, que
dados estatisticos podem ser usa-
dos, apresentando alguns resultados
que 0 pesquisador objetive. Para
responder a meu ilustre critico, nao
yOU nem usar a tese do professor
Michel Chossudovsky (1999)
segundo a qual os numeros do
Banco Mundial servem ao uti I
prop6sito de representar 0 pobre
nos paises em desenvolvimento
como um grupo minoritario. Assim,
embora as disparidades sociais e de
rendas entre as na<;oes e dentro
destas tenham se ampliado, a
rcalidade da pobreza mundial e cada
vez mais dissimulada pela mani-
pula<;ao das estatisticas de renda.

Responderei 0 seguinte: como 0
Dr. William Jorge Bandeira deveria
saber, 0 uso de dois pesos e duas
medidas e abuJida·ntenas "medi-
<;oes cientificas da pobreza". Ate a
pouco tempo, 0 Leste Europeu e a
Uniao Sovietica eram considerados
partes do Norte desenvolvido, isto
e, com niveis de consumo material,
educa<;ao, saude, desenvolvimento
cientifico, etc. amplamente compa-
raveis aos existentes nos paises da
aCDE. Embora as rendas medias
estivessem no todo mais baixos,
os estudiosos do Ocidente, nao
obstante, reconheciam os feitos
dos paises do bloco oriental,
particularmente nas areas de saude
e educa<;ao. Hoje,empobrecidos
pelas reformas patrocinadas pelo
FMI, sao c1assificados pelo Banco
Mundial como economias em de-
senvolvimento ao lado dos paises
de "baixa e media renda" do
Terceiro Mundo.

Temos ainda 0 exemplo da
estimativa que 0 Banco Mundial
faz para America Latina e 0 Caribe.
Essa institui<;ao apresenta dados
de s6 19% da popula<;ao dessa



reglao SaD pobres. Uma grosseira
distorcoao, quando sabemos de Fato
que nos Estados Unidos(com renda
per capita anual de aproximadamente
US $ 20 mil) 0 Escrit6rio do Censo
dos Estados Unidos estimou 0 nivel
de pobreza no pais em 18,2%, e
uma estimativa oncial mais recente
conFirma um nivel de pobreza da
ordem de 20%.

No que diz respeito aos dados
da tabela que meu critico apresenta
partem de um periodo de elevadas
quedas nos padr6es de vida tanto
no Sui como no Leste do Planeta.
Desde 0 comecoo dos anos oitenta,
com a crise da divida externa e a
crise do Leste comunista, Foi
elevadissima a compressao dos
padroes de vida (sem Falar na Falcn-
cia das institui0es) do Sui e Leste,
consideravelmente maior do que a
experimentada pelos paises ricos
durante os anos :'0. Como e do
conhecimento de todos, 0 quadro
da America Latina na dccada de 80
Foi dos piores, viviamos a chamada
"decada Perdida". Assim, se os
dados apresentados (que na tabela
se nao piorou esta no mesmo ponto
deprimente) Fossem comparados aos
de antes da Crise da divida, 0
quadro daria resultado piores.

Pelo apresentado para a America
Latina da para perceber que
dependendo do ana de reFerencia
que partimos teremos um resultado
% diferente. Vejamos como exemplo 0
estudo do prof. Wilson Cano
(2000:63) da UNICAMP, sobre alguns
paises do continente latino-ameri-
cano: "Entre 1990 e 1994, embora a
pobreza e a indigcncia da populacoao
urbana ten ham diminuido de 36% e
13% para, respectivamente, 34% e
12%, ambas se mantiveram muito
acima dos niveis de 1980 (25% e
9%). Com a populacoao rural, 0 quadro
ainda c pior: entre 1990 e 1994, a
pobreza cai de 56% para 55% e a
indigencia se mantem (33%); em
relaCOao a 1980, ambas tambcm
pioraram".

Somente esq uecendo de todas
essas questoes por mim assinaladas,
posso concordar com meu "critico"
num ponto. Ao analisar os dados da
tabela apresentada em Veja per-
cebe-se que a incidencia da pobreza
parece ter diminuido. A percentagem
da populaCOaoque vive com menos
de I d61ar por dia caiu de 28,3 %
para 24% no periodo 1987-98. Nao
obstante, esse resulltado nao foi
suFiciente para Fazer cair 0 numero
absoluto de pobres, que na verdade
cresceu de 1,2 bilhOes em 1987 para
1,5 bilhoes atualmente. Assim, a ~Io-

balizat;lio pode ate ter ajudado a
reduzir 0 aumento da pobreza, mas
nlio foi suficiente para reduzir 0
numero absoluto de pobres no
mundo. Diante desse quadro, somen-
te se 0 crescimento mundial se
acelerasse estariamos eliminando 0
numero crcscente de pobres acumu-
lados e esse numero poderia ser
reduzido em termos absolutos.
Todavia, 0 progresso na distribui-
COaoda renda poderia ser tao eFicaz
contra a pohreza quanto 0 cresci-
mento. Essas polfticas poderiam ate
mesmo complementar-se. (Londono.
1997).

Nesse quadro, a globalizacoao
necessaria, como ja assinalado,
deveria ser diferente .Quanto a
pesquisa da FundaCOaoHeritage (?);
para dizer 0 minimo, essa des-
conhece a pr6pria dinamica atual
do processo de globalizacrao. In-
carre em eno ou ma Fe ao achar
que os paises Ficaram fora da
global izacoao por decisao pr6pria
(aFinal na mesma reportagem
encontramos 0 segu!nte: Sao
nacoiies, quase todas da Africa, que
nao importam, nao exportam, nao
atraem capital nem tem moeda
transaciomlvel. Para esses povos,
participar da glohalizacoao e a un i-
ca chance de sair do huraco). Assim,
ate a reportagem percebe e conFirma
a aFirmaCOaode Francrois Chesnais
(1999), de que a globalizacoao tem os
tracoos caracterfsticos do contexto
macroeconomico mundial dos anos
90,0 de colocacoao de regi6es intei-
ras do globo a margem do sistema
das trocas internacionais. Queria
lembrar ao Dr. William Bandeira que
a tendencia da globalizaCOao c a da
concentracoao geograFica, na medida
em que as atividades financei-
ras,tecnoprodu t ivas,comercia is,
cientificas e culturais concentram-se

"a globaliza~iio
tem os tra~os

caracteristicos do
contexto

macroeconomico
mundial dos
anos 90,0 de

coloca~iio de regi6es
inteiras do globoa margem do

sistema das
trocas

internacionais. "

nos paises da chamada Triade -
Estados Unidos da America, Japao
e Eurqpa (Petrelia, 1996).

A concentracrao geografica
adiciona-se a central izacrao do capital
em escala mundial, este se dando
atravcs do acelerado processo de
aquisicr6es e Fus6es dos capitais.
Finalmente, podemos acrescentar
ainda 0 aspecto da autonomizacoao
do capital financeiro em relacoao as
economias nacionais bem como ao
capital produtivo, fato que coloca
em risco a pr6pria consistencia da
globalizacrao (Amaral Filho & Pereira
de Melo. 1997).

Por essa via, queremos mostrar
que "nao e que os palses se
excluam desse processo; estes saD
incluidos ou nao dependendo do
interesse do capital". Todavia, tal
dinamica nao impede que deter-
minados paises (China, Brasil, India,
etc.) possam uti Iiza-Ia em beneficia
pr6prio, controlando 0 processo de
globalizacoao (principal mente 0 capital
financeiro) em proveito e no inte-
resse da nacrao. Acresccnto mais,
diz-se -que a global izaCOaomuda tudo.
Todavia, sua difusao nos diversos
continentes nao c igual. Curiosamen-
te, os paises cetitrais, propulsores
do modelo, SaD os mais reticentes
em aceita-Ia por inteiro, enquanto a
America Latina mostrou-se mais uma
vez urn contincnte aberto. Ela ja se
havia "europeizado" e agora, quasc
sem retoque, decide "americanizar-
se". Alias, "0 Brasil e urn dos
campe6es na aceitat;lio sem reservas
da oPCOlio ~Iobalitaria" (Milton
Santos,200). Desse ultimo pensador
seria born meu "critico" ler: Por Uma
Outra Globaliza<;ao: do pensamento
unico a consciencia universal, Record,
(2000).

o ponto seguinte, concluido -que
eu apresento dados Favoraveis a
glohalizacriiQ incorre em nova Falha
e agride ao processo da 16gica
formal. 0 raciodnio de meu "critico"
parte do ponto errado:
I) a comparaqlio que deve ser

re.alizada Ii entre as taxas de
crescimento dos paises desenvolvi-
dos e paises emergentes (uJanismo
para paises subdesenvolvidos);
2) comparar a taxa de crescimellto

dos paises desenvolvidos e emer-
gentes com ados paises pobres
(com pouco interesse para 0 capi-
tal jillallceiro atual) nlio signijica
dizer que os emergentes reduziram
a diJerenqa com os paises ricos
(alids, como os paises pobres
apresentam deJiciencias enormes
4iJicilmente teriam condiq6es de
melhorar);



3) 0 meu CnllCO nao consegue
/legar e quer camuflar que 0 cres-
cimenlo de 2,2% dos paises
descnvolvidos, conlra os 1,8% dos
paiscs emergentes aumenlou 0
losso ou a distancia entre as
nac;t5es mais ricas e as nac;t5es
emergenles, (e 0 que e pior, mais
ainda com relac;ao as nac,;t5es
exc!uidas pc/a capila/ nessa lase
de mediocre crescimento da eco-
nomia mundia/);
4) dilerenle do colocado pe/o Prof
William Jorge Bandeira, nao hti
nada que prove ou garallla que
eSles paise.\· que se inlegraram ao
processo de g/obalizac;ao melho-
raram suas economias.

Com relac;ao a esse quarto ponto
c para a America Latina, gostaria
de indicar a meu "critico" a leitura
do livro do professor Wilson Cano
da UNICAMP, "Soberania e Politica
Economica na Amcrica Latina",
UNESP,2000; pelo qual tenho uma
divida enorme pelas innuencias e
subsidios. Qutro excelente traba-
Iho,"A Hip6tese da Convergencia:
uma anal ise empirica entre os paises
19S()-1992" (2000), dos professores
Manuel Bosco de Almeida (CAEN/
UFC) e Almir Bittencourt da Silva
(UFPI/Doutorando CAEN), constata
a reduzida mobilidade no ranking
dos paises.

Neste ultimo trabalho, os do is
professores concluem que os
resultados encontrados para uma
amostra compreendida para 0
conjunto de todos os paises nao
indicam a existencia de manifes-
ta.:;6es de convergencia, ocorrendo,
ao contrario, urn processo de
divergcncia nos niveis de produto
per capita (nitido crescimento da
heterogeneidade nos pad roes de
crescimento economico). Adotando-
se por outro lado, 0 criterio de
divisao dos paises em grupos de
paises ricos, paises de renda
mcdia e paises pobres, segundo
criterio do Banco Mundial, cons-
tata-se a formac;ao do que se con-
vencionou denominar de "clube

.de convergcncia" em que paises
com caracterfsticas economicas
semelhantes convergem para steady-
slates comuns.

Para 0 grupo de paises ricos, a
introduc;ao das variaveis auxiliares-
educac;ao e grau de abertura - que
nao produziram qualquer alterac;ao
relevante nos resultados da estima-
c;ao. Porem, os resultados dos dados
para subperfodos entre 1960 e 1990,
o variavel grau de abertura resultou
constituir explicativa importante na
taxa de convergencia dos paises ri-

cos, na medida em que se consi-
deravam subperiodos mais recentes,
sugerindo que a polftica de liberali-
zac;ao do comercio, implementada
em anos recentes impulsionou a
taxa de convergcncia entre os inte-
grantes desse grupo. No que diz
respeito aos paises de renda media
e paises classificados como pobres,
as regressoes feitas nao resultaram
em qualquer altera<;ao significativa
nos resultados obtidos e/ou nao
se mostraram estatisticamente
significativas.

No que diz respeito as minhas
deficiencias, poderia, parafraseando
o prof. Lu iz Gonzaga Bell uzzo
da UNICAMP (2000),objetar que
"0 espac;o que 0 Informe Economico
generosamentc me concedeu nao
foi, no entanto, 0 bastante para
suprir minhas deficiencias de idcias
c estilo". Porern, possuir ou mlo
urn estilo adequado nlio e desculpa
para renunciar ao corn bate, tentar
esclarecer, ensinar aos alunos e
falar da necessidade de urn projeto
nacional e regional coerente, cuja
realiza~lio supoe 0 abandono da
estrategia de inser~lio passiva. 0
motivo c simples: nao sc pode
ignorar 0 fato de que difercntes
tipos de economia nasceram devido
a distintas cliversidades culturais,
ou seja, nao existe urn unico modelo
economico que possa ser adaptado
facilmente aqui cali, para servir
a esse ideal chamado "globalizac;ao"
(John Gray, 1999).

E nessa Ii n ha que pensa mos.
Sabemos que ningucm c ingenuo
de imaginar que a reforma cia
sociedade, em urn regime dcmocra-
tico, possa ser obtida e se real ize de
uma noite para 0 dia. Contuclo,
quanto maior c mais cedo for
iniciada uma luta contra 0 atual
moclelo econilmico, talvez possa
bloquear 0 processo de desna-
cional izac;ao em curso e assim,
reconstruir nossa nac;ao Com esse
objetivo urn dos pontos mais
importante c a educa<;ao.Para que
ensinemos as pessoas a se
manterem criticas, atcnlas e venham
a entender e influir no destino da
nac;ao. Afinal, a grande maioria dos
nossos economistas, equipe econo-
mia de plantao e (de) formadores de
opiniao continuarao repetindo
impassivelmente os slogans ufa-
nistas de sempre sobre a "nova
realidade internacional" na qual 0
Brasil tern de se adaptar para nao
ficar a "margem do mundo" (Batista
Jr. 1999).

Finalizando, quem escreve esta
sujeito a criticas. A boa critica c sau-

"...diferentes tipos
de economia

nasceram devido a
distintas diversidades
culturai.\', ou seja, nao

existe um l-lnico
modelo economico que
possa ser adaptado

Jacilmente aqu~ e ali,
para serVlr

a esse ideal
chamado

'globalizafiio' . "

davel e faz caminhar a C1encia.
Ningucm C dOl1o absoluto da ver-
dade. Todavia. meu "critico" de-
monstrou uma dose elevada
de falta de conhecimento e "ima-
gina<;[I0". Apresentou antes de
tudo, arrogancia, falbas enormes,
clesatualiza<;ao e obsolesccncia
precoce (ohserva<;ao: boa parte do
material. questionando a global i-
zac;ao existente, hojc em dia, vem
justamente da UNICAMP, onde 0
professor Will iam Jorge Bandeira
se doutorou).

Apesar de sahedor de uma
possivel trcplica, dou por encerrado
essa questao pois esse Informativo:
I) nao e local para brigas ou medir

lorc;as entre os prolessores do
Deparlamento de I~ cOflomia da
UFPI;
2) deve servir para esc!arecer aos

alunos dessa lIniversidade e a
comunidade piauiellse; .
3) alendendo ao pluralismo do

alual curriculo, lodas as correntes
dpvem IeI' direilo a espac;o para
expressar suas ideias;
1) deve cumprir 0 Novo C6digo de

/~'Iica do F,coflomista, que apre-
senla como de veres especiais em
rela";iio aos co/egas, evilar rele-
rblcias prpjudiciais ao sell con-
ceilo.

'Samuel Costa Filho C professor de
Economia do Departamento de
Ecol1omia/UFPI. Doutorando do
Instituto de Economia/UNICAMP


