
Desenvolvimento

A discussao sobre a pobre-
za no Brasil e as propostas
vindas do Congresso Nacional
para sua erradica~ao, tern 0

merito de colocar a q uestao
da pobreza no centro do de-
bate sobre 0 desenvolvimento
nacional. Se, por urn lado, nao
se pode negar a alta relevancia
da questao, de outro, a forma
como e colocada e as propos-
tas em discussao, mostram-se
bastante polemicas.

As propostas da "Renda
Minima" e do "Fundo de
Erradica~ao da Pobreza" care-
cern de maiores discuss6es e
apafei~oamentos para evitar
que caiam na vala comum
das a~6es meramente assis-
tencialistas e superficiais
que agem apenas sobre os
efeitos, deixando as verdadei-
ras causas intactas.

A pobreza, segundo Marx,
e inerente aos regimes
capitalistas. Em sua analise,

.ele colocava a questao da
contradi~ao do capitalismo em
criar riqueza, de urn lado, e
pobreza, de outro. A con-
trapartida dessa contradi~ao e
a forma~ao de urn "exercito
de desempregados" que
formariam 0 contigente de
"excluidos". A causa disso e
que a produ~ao capitalista se
da atraves de intenso
movimento de introdu~ao na
produ~ao de maquinas e
tecnologias cada vez mais
eficientes que excluiriam
trabalhadores do processo
produtivo, embora 0 autor nao
tenha analisado a transferencia
de trabalhadores para outros
setores. como servi~os.
comercio e, ate mesmo urn
terceiro setor composto pe
atividades executadas por
organiza~6es nao lucrativas,
setores que tendem a crescer
de modo exponencial.

Paradoxalmente. 0 maior
contingente de pobres se con-

centra em paises e/ou regloes
que estao longe de conhecer
o capitalismo (paises da Africa
Subsaariana e Sui da Asia
concentravam, como percentual
sobre suas popula~6es, em
1998, n;lais de 40% de pessoas
que viviam com menos de 1
d6Iar/dia), alem dos paises de
"industrializa~ao retardataria"
e que, portanto, ainda nao
desenvolveram 0 capitalismo
de forma IJlena e, por isso,
ainda SaD extremamente de-
pendentes de capitais e
tecnologia dos lJaises centrais
(SaOexemplos, principalmente,
paises da America Latina quc
apresentavam, em 1998. se-
gundo 0 BIRD. cerca de 15,6%
das pessoas em situa~ao de
mise ria absoluta sobre 0 total
de sua popula~ao. abaixo da
media mundial que era de
24% no mesmo ano).

No entanto, isso nao quer
dizer que nao existam pobres
nos paises desenvolvidos e
que Marx estivesse errado. A
questao e outra. Nos paises
centrais exisLern aparelhos
institucionais pUblicos e priva-
dos ligados ao governo e a
trabalhadores que aLualll no
sentido de diminuir as
distor~6es do mercado. pois
este tem como princilJal fun-
~ao garantir uma boa alocac;:ao
dos recursos, lJunincto a in-
compeLencia e premiando a
competencia, mas, Lambern,
possui mecanismos concen-
Iradores de renda e de poder
que favorecem a cria~ao de
desigualdades entre classes e
individuos.

Nos paises em desenvolvi-
mento. esses mecanismos
concentradores atuam livre-
mente criando desigualdades
e concenLrando a riqueza de
forma cruel nas maos de
uns poucos privilegiados.
Nestes paises, por falta (OIU

por fragilidade) de instiLui~6es
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que atuem contra as for<,:as
impessoais do mercado (a
chamada mao invisivel).o
numero de "excluidos" au-
menta de forma acelerada
quando comparado com os que
SaD aceitos pelo sistema. isLo
e, 0 sistema de mobilidade
social e urn funil muiLo estrei-
to que s6 permite a P<lSSdgCIIl
de Ulll percentual muito pe-
queno da popular,:ao.

Nestes paises os progralllds
sociais representam urn
percenLuallJequeno dos gasLos
pUblicos, quando cOllllJarados
aos gas Los que beneficidlll 0

capital. mas 0 ll1ais illlporLanLl~
e a ineficiencia destes progra-
mas. os quais desperdi<,:alll os
recursos lJela ma aplicac;:ao.
pelo excesso de burocracia.
pelo baixo envolvimcnto dos
beneficiarios e. llluiLas vezes.
pela corrup<,:ao. A lalLa, ou d

insuficienLe organiza~ao da
popula~ao 1J0bre. C outro en-
trave consideravel.

No Brasil. nao falLalll cxem-
plos de incficiencia dos scrvi-
<;:os publicos. Apcsar cIa alLa
carga tributaria (cerca de 30"!<,
do PIB), os servi<;:osde sdllde c
de educa<;:ao saD de pcssima
qualidade e em .quantidade
insuficiente. As desigualdades
SaD gritantes. 0 sistema Lribll-
tario peca pela regressividadc,
os rnais ricos lJagalll. prolJor-
cionallllente, menos imlJosLos
que a classe media e os mais
pOQres. Cerca de metade dos
gastos publicos com aposenta-
doria e apropriada pelos 20%
mais ricos.

Quando se isolam os 10%
mais ricos da popula<,:ao. a
renda que sobra e basLante
baixa para distribuir entre os
90% restantes. sem conLar as
forLes desigualdades existen-
tes entre eles. Por isso, ainda
existem no Brasil cerca de 30
milh6es de pessoas que vivern
com renda abaixo de urn sala-
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rio mlnlmo e outras tantas
com renda insuficiente para
uma vida digna com suas
familias. Segundo pesquisa
recente do economista Mar-
celo Neri da fGV, divulgada
na Revista Veja W 42 de 18
de outubro de 2000, cerca de 41
milhoes de trabalhadores,
representando 60% da PEA
brasileir •••se situavam no setor
informal tla economia no final
dos anos 90. Nos anos 80, esse
percentual atingia 40% da PEA
A maior parte dos pobres no
Brasil (renda "per capita"
abalxo de 76 reais por mes)
se encontra entre os "sem
carteiras·, os quais ncio tem
nenhuma asslstencia do poder
publico. 70% dos trabalhadores
informais estao em cidades
com menos de 200.000 habi-
tantes. 54% deles encontram-
se nas zonas rurais, portanto,
a pobreza se concentra nos
grotoes de menor desenvol-

. vimento do pais.
Portanto, 0 grau de pobreza

de urn Pais e determinado por
uma associar;:ao entre renda
balxa, insuficiencia de
desenvolvimento e desigual-
dades na distribuir;:ao da
renda e da riqueza, visto
como urn processo dinamico
de exclusao e de afunilar:nento
no caminho da ascensao
social. Por isso, se a pobreza
esta intimamente associada
com a concentrar;:ao de
riqueza e renda, e necessario
atuar sobre os mecanismos
que produzem as desigualda-
des e os privilegios, para se
obter sucesso no combate a
pobreza.

o Governo e 0 Congresso
tem papel importante nesse
processo, a medida que
precisam acertar uma reforma
tributai"ia que, entre outras
coisas, venha cobrar impostos
dos mais ricos para favorecer
aos mais pobres, elevando,

assim, 0 nfvel de bem estar
social com programas eficien-
tes na area sociaL reduzindo
consideravelmente a distancia
social entre os individuos.

Esse procedimento pode
viabilizar 0 financiamento das
propostas de renda minima e
do fundo especial para a
erradicar;:ao da pobreza no
pais.

E imprescindivel que 0
Governo venha aumentar
urgentemente a eficiencla
economlca na alocar;:ao dos
recursos (melhoria da quallda-
de e aumento da quantldade
dos servlr;:os) na area social,
Inclulndo educar;:ao, saude,
saneamento basico, prevl-
dencla, reforma agrarla e outros.

Deve-se ampllar a respon-
sabilidade politlca na alocar;:ao
dos recursos. E necessarlo que
se favorer;:a a transparencia,
facilltando a percepr;:ao da
sociedade quanta aos recursos
recolhidos e aos beneficios
prestados. Deve-se buscar
novas formas de relaciona-
mento com a sociedade civiL
visando urn efetivo envol-
vimento dos beneficiarios
diretos da ar;:ao, evitando
desperdicios e desvios fraudu-
lentos de recursos.

Uma politica de combate a
pobreza poderia ser constituir
no nucleo central de urn
projeto de desenvolvimento
economico para 0 Brasil,
pois ampliaria 0 mercado
consumidor, possibilitaria as
empresas atuarem no mercado
interno em grande escala,
melhorando a eficiencia ope-
racionaL criaria novas oportu-
nidades de investimentos para
atividades empresariais Iigadas
as classes populares, faclll-
taria a organizar;:ao popular eo
sentimento de cidadania, aper-
feir;:oando a democracia, pois
caminhariamos para uma so-
ciedade bem mais justa, on de a
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distancia de qualidade de vida
(bem estar social) entre classes
e individuos seria radicalmen-
te diminuida.

Os instrumentos prioritarios
visando atacar diretamente a
pobreza no Brasil seriam os
seguintes:

I . mecanismos, economicos
e politicos, capazes de reverter
processos em curso de con-
centrar;:ao de renda e riqueza.
As reformas tributaria, agrarla
e politica se constltuem em
Instrumentos Importantes de
reversao desses processos
no Brasil:
2. Investlmentos maclr;:os em
educar;:ao e trelnamento de
mao-de-obra, em quantldade e
qualldade;
:3. Investlmentos maclr;:os em
qualldade de vida, Inclulndo
programas de saude, sanea-
mento, prevldencla, segura
desemprego e outros;
4. programas na areas de clen-
cia e tecnologia, visando dlml-
nuir a dependencia tecnol6gica
externa;
5. combate implacavel a corrup-
r;:ao, pratica que representa
grande vazamento de recursos
pUblicos. A aprovar;:ao da Lei
de Responsabilidade fiscal
pode ajudar muito;
6. criar;:ao de formas de finan-
clamento para pequenas
iniciativas empresarials, utili-
zando experiencias que deram
certo em outros paises.

As solur;:oes tecnlcas exis-
tern, 0 que falta e viabilidade
polltica, uma vez que as
forr;:as retr6gradas alnda pre-
dominam, frustrando a Imple-
mentar;:ao de urn projeto
verdadelramente moderno
para 0 pais -
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