
i\ssociei-a ao caso, noticiado ha
algum tempo por um jornal, sobre
uma prostiluta holandesa que
realizou uma cirurgia nos seios para
implanle de prtiteses de silicone e,
em seguida, pediu judicialmenle 0

direilo de deduzir 0 valor pago
pela cirurgia na apura«ao do imposlo
de renda, soh a alega«ao de que
havia realizado um melhoramenlo
em seu proprio empreendimento.
i\nalisando esle ralo a luz da teoria
marxisla, sahemos que 0 do no dos
meios de produ<;;ao vende merca-
dorias cuja propriedade tambcm Ihe
pertence. () trahalhador, desprovido
dos meios de produ<;;;lo, possui
somente a sua fon;a-de-trabalho
como mercadoria a ser oferlada ao
mercado. l3em, com a evolu<;;ao do
capitalismo e 0 avan«o tecnol6gico,
o conhecimento lornou-se indispen-
savel para 0 openirios que quises-
sem continuar incorporados ao
mercado.

i\queles que nao acompanharam
a evolu<;;ao tecnol6gica viram a sua
mercadoria ror<;;a-de-lrabal ho perder
o valor-de-uso, porque incapaz de
lransferir e criar valor. Diante disso
cria-se 0 dilema: que mercadoria esse
trahal hador ir,i oferecer? Ora, s6 res-
ta 0 pr6prio corpo. E cis a prosti-
tui<;;ao,a prosmicuidade, 0 ser humano
idiolizado pelo capilal. Nau quero,
com isso dizer que nao exislam
oulras explica«iics para tais compor-
lamenlos, I igados a sociolugia e a
propria psicologia.

o capilal ismo em seu nasccdou-
ro apresentava a promo«ao do bem-
eslar como uma de suas premissas
hasicas, e, ainda hoje, 0 defende.
Enlrelanto, e palente que esse bem-
estar nao pode ser renegado aqueles
que verdadeiramenle fazem 0 sis-
tema. 0 papel do Estado deve, ja
foi, e ainda esta sendo discutido,
como instrumenlu na implemenla-
«ao de mudan<;;as eSlruturais, no
senlido de colocar todos e, nao
somenle alguns, como objeto
fundamental de sua a«ao.
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COMPLEXAS RELA?,OES...

Fazendo um breve retros-
pecto na hist6ria economica
brasileira, come~ando pela
decada de 70, onde 0 Brasil
ainda vivia sob os efeitos do
entao chamado "milagre eco-
nOrnico",percebemos que este
foi um periodo em que os
assuntos econOmicos come~a-
ram a ganhar destaque no nos-
so pais, deixando-os de serem
encontrados apenas em poucas
publica~Oes especializadas ou
em reduzidas colunas de
jornais e revistas de maior
circula~Ciopara ganhar espa~os
cada vez maiores, nao apenas
no imprensa escrita, mas tam-
bem no radio e na televisCio.

Chegamos a decada de 80
e, com ela, a substitui~Cio da
euforia pela angustia e apre-
ensCio.0 crescimento acelerado
da economia brasileira cedeu
lugar a um quadro muito mais
sombrio, em que se combina-
yam a estagna~ao econOmica
prolongada, a infla~ao cronica
e 0 desequilibrio das contas
externas. A moeda nacional,
que mudou de nome varias ve-
zes em poucos anos, 000 parava
de se desvalorizar e os salcirios,
corroidos pela infla~Cio, per-
diam 0 seu poder de compra
rapidamente. Ate por questCio
de sobrevivencia, todos passa-
yam a tentar se informar
minimamente sobre economia
e expressoes ate entao de
dominio restrito passaram a
ser conhecidas de milhOes de
brasileiros, interessados em
saber como defender seu
patrimonio dos estragos
provocados pela infla~Cio.

Este foi 0 tema em torno
do qual se dirigiram as
aten~oes nCio somente dos
cidadCios comuns, mas tambem
dos empresarios, dos jornalis-
tas e dos profissionais de
economia, todos estes
afetados, de uma forma ou de
outra, pela conjuntura adversa. I

Multiplicaram-se os indices
de pre~os divulgados a popula-
~Ciobrasileira. E os noticiarios
limitava-se a uma serie de
tentativas de explica~Cio do que
estava acontecendo. 0 hori-
zonte tornava-se cada vez
mais curto e quase ja nCio
se praticava planejamento de
longo prazo. 0 ambiente eco-
nomico sofreu poucas e insig-
nificantes modifica~oes ate
meados da decada de 90, a
nCio ser pelos sobressaltos
provocados por uma serie de
pianos de estabiliza~Cio mal
sucedidos.

A partir da segunda metade
da decada de 90, com a
economia estabilizada, as dis-
creponcias entre os diferentes
indices de pre~os deixam de
ser expressivas e, com isso, as
prioridades pas sa ram a ser 0

nivel de produ~ao da econo-
mia, a produtividade empre-
sarial, as altera~Oes no balan~a
comercial, a questCio do em-
prego e outros temas dessa
natureza.

Tais fatos exigem maior
capacidade de analise dos
economistas, uma vez que ago-
ra nao basta saber apenas dar
explica~oes sobre indices de
pre~os ou apontar 0 vilCio do
mes respon~avel pelo aumento
da infla~ao. E preciso, cada vez
mais, entender as complexas
rela~oes entre a macro e a
microeconomia. E isto nCio
pode deixar de ser percebido
tambem por aqueles que se
encontram hoje matriculados
nos cursos de economia.
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