
Da pertinencia do curriculo ao
rnercado de trabalho do
econornista (Uma Critica)

Os professores Samuel da Costa
Filho e Luiz Carlos Puskas em urn
interessante artigo neste informativo
(" A dita economia Moderna". N° 1O.
Julho de 2000) fazem uma analise do
currfculo do curso de economia, na
qual se defende 0 carMer pluralista
do curso e a enfase nos autores c1as-
sicos como Marx, Keynes, Kalecki,
Schumpeter, Ricardo e outros.

Deixando claro desde ja que
concordamos, no atacado, com as
ideias dos referidos professores,
pretendemos fazer algumas
observa($oes crfticas a partes do
texto, sobretudo observa¢es sobre
metodo, pertinencia das teorias
economicas como instrumento de
trabalho do economista, a inser($ao
no mercado de trabalho, alem do
tratamento dispensado pelos autores
ao conceito de globaliza($ao (inclu-
indo 0 artigo do Professor Samuel
Costa, intitulado de "Globaliza($ao
Financeira e Capitalismo Selvagem".

Nunca e demais enfatizar a
necessidade de uma boa forma($ao
te6rica para 0 economista, pois a
teoria economica se constitui no
principal instrumento de trabalho do
economista. A estatfstica, a eco-
nometria, a matemMica, os conhe-
cimentos das ciencias de adminis-
tra($ao, contabilidade, sociologia,
polftica, etc; sao instrumentos
importantes, mas coadjuvantes ou
auxil iares na aplica($ao das teorias
econ6micas. Ademais, 0 economista
nao deve esquecer nunca que a
Economia e uma "ciencia social" e
como tal suas categorias sao fruto de
rcla($oes socia is.

Por ser uma "ciencia social" nao
se po de esperar que seu corpo
te6rico seja homogeneo e desprovido
de conota($oes ideol6gicas diferen-
ciadas. Tem-se pelo menos tres
correntes ideologicas. Em primeiro
lugar, aparecc a corrente it esquerda,
liderada por Marx que nos legou
urn poderoso instrumental te6rico-
metodol6gico de analise da socie-
dade capitalista. Tal instrumental esta
baseado na busca de categorias e/
ou conceitos que procuram apreender
a "totalidade concrcta". Scu metoda

consiste da "apreensao do concreto
por meio do pensamento", onde se
parte das categorias mais simples
ate alcan($"ar 0 "concreto pensado"
como "sfntese de multiplas
determina($oes" e por isso s6
apreensfvel dessa forma, embora de
a impressao que os conceitos
apreendidos sejam resultado do
pensamento.

o corpo te6rico de Marx tern
carMer dinamico e suas categorias
sao hist6ricas. Por isso, nao sendo
estaticas, elas mudam de significado
a medida que 0 objeto sofre
mudan($as. 0 pr6prio Marx nos
mostrou exemplos importantes, tais
como 0 caso da passagem da mais-
valia absoluta para a mais-valia
relativa, passagem essa resultante
de mudan($as no processo de
trabalho. Outro exemplo foi a
evolu($ao do conceito de trabalho
que nos fisiocratas tinha conota~o
particular (trabalho agrfcola) e para
Smith tinha carater geral (trabalho
em geral). Marx destaca "0 enorme
progresso ( ... ) que rej~itou toda
determina($ao particular da atividade
criadora de riqueza, considerando
apenas 0 trabalho puro e simples".
Com isso, a categoria trabal ho
em geral assume urn carater
moderno e indiferenciado, possibi-
litado pelo evolUl;ao do scr social.

A corrente de centro, muito pr6-
xima a social-democracia, e a
representada por Keynes. Eco-
nomista que se preocupava com 0
crescimento economico no curto-
pr.azo (pcrfodo conjuntural). Ao
contrario de Marx que estudou 0
capitalismo em seus fundamentos,
buscando suas contradi($oes mais
essenciais, Keynes se contentou
em estudar 0 espa($o da dinamica
competitiva , sobretudo 0 cstudo
dos determinantes da renda nadonal
e do emprego. Seu metoda se vale
da psicologia social na forma($ao
de ."comportamcnto convencional",
no qual as decisoes capitalistas
sobre investimentos em capital
ffsico, em tftulos financciros, em
consumo e outras decisoes qu~
envolvcm tempo crisco, dependem

do estado de espirito do investidor
(disposi($ao de correr riscos) e do
clima geral em rcla($ao aos
neg6cios, 0 qual inspira maior ou
menor confian($a no futuro ou ainda,
determina maior ou menor incerteza
nas previsoes realizadas, as quais
sao determinantes na tomada de
decisoes dos homens de neg6cios.

Conceitos como "preferencia pela
liquidez", "propensao a consumir"
e "eficacia marginal do capital",
que formam a parte central da Teoria
Geral de Keynes, sao calculados a
partir da 16gica dos neg6cios e
de expectativas baseadas em
previsoes (alimentadas por
informa($oes sobre desempenhos de
neg6cios variados) coletivas sobre
o futuro (consciente coletivo),
portanto, os mesmos nao guardam
quaisquer vestfgios de historici-
dade semelhantes aos conceitos
marxistas. Porem, nao se pode dizer
que a constru~o teorica de Keynes
seja estatica, ao contrario, se nao se
utiliza 0 "tempo hist6rico" como
em Marx, em Keynes 0 tempo
aparece em duas dimensoes: 0
tempo das expectativas e 0 tempo
conjuntural.

A corrente it direita (conserva-
dora) e representada pelos eco-
nomistas neoclassicos (novos
c1assicos, monetaristas). 0 metoda
dos neoclassicos se baseia no
comportamento individual do agente
econ6mico, extrai conceitos a par-
tir de comportamento individual
que pretendem ser validos para
toda a economia. Os conceitos sao,
geralmente, a-historicos e estaticos.
Quase que invariavelmente, devido
ao carater positivista do metodo
(nao admite interferencias de valores
na formula($ao de conceitos e
considera 0 metodo das ciencias
sociais 0 mesmo dasciencias exatas),
utiliza muito 0 recurso da matcma-
tica e isso facilita a utiliza~o de
hip6teses irrealistas como a "Lei
de Say" e a estrutura de mcrcados
em "concorrencia perfeita", tornando
os modelos quase sempre irreais e/
ou muito afastados do objcto que
prctcndem estudar.



Quando os neoclassicos
pretendem dar alguma dinamica
aos seus model os, utilizam-o tecur-
sa das "expectativas racionais" e/
ou . "expectativas adaptativas" , as
quais preconizam urn certo
comportam,ento 16gico (agir de
acordo com" uma 16gica prees-
tabelecida) dos agentes, quando ha
desvios procedem-se correc;oes
esperando que 0 agente se corrija
no pr6ximo perlodo. Tudo isso, para
possibilitar 0 emprego da matematica
e dar uma aparencia "cientlfica" aos
model os.

Como as correntes expostas acima,
tanto conceitual quanto metodo-
16gica, saD irreconciliaveis entre si,
a pluralidade do curriculo e
imprescindlvel, sob pena de pre-
jUlzo irrecuperavel para os estu-
dantes de economia na sua formac;ao
critica e pro fissional. Portanto,. nao
se trata de defender ou nao 0
pluralismo, mas sim questionar e/ou
lutar pela correta aplicac;ao de urn
currlculo pluralista.

Os autores defendem 0 plura-
lismo do curriculo, mas silenciam
sabre os problemas de sua aplicac;iio.
Ao inves disso, preferem colocar
qU6stoes mais abstratas como uma
posslvel "desatualizac;ao te6rica" e
a influencia (malefica) de Reagan e
Thatcher no estudo de economia
pela via do liberalismo, alem de
uma suposta influencia negativa
de urn certo "capitalismo rentista e
parasitario", termo de natureza
ideol6gico, sem nenhuma utilidade
analftica, usado desde inicio do
seculo por segmentos da esquerda.
A influencia liberal em epocas
de gran des transformac;oes e normal
e, isso, nao tern nada de pavoroso
quando as reformas liberais saD
necessarias no processo de
"destruic;ao criativa" que estamos
vivendo, decorrente da revoluc;ao
tecnol6gica (e industrial) em curso.

Os articulistas valorizam bastante
urn resultado B do curso de eco-
nomia da UFPIilo provao de 1999.
No entanto, nao ha nenhuma ga-
rantia de que tal resultado nao tenha
sido obra do acaso, pois somente
urn curso bem planejado com
acompanhamento permanente e ava-
liac;ao sistematica, procedimentos
que possibilitam correc;oes de
desvios de rota e aperfeic;oamento
continuo, podem dar certa garantia
de qualidade.

Neste processo, e importante
questionar como estao sendo
ministradas as disciplinas te6ricas?
E se as mesmas saD praticadas
em disciplinas apropriadas? Existem

continuidade e integrac;ao entre
as disciplinas? Os alunos tern plena
consciencia dos pre-requisitos?
Estas saD questoes da mais alta
relevancia na execuc;ao do currlculo
que e importante sua discussao de
forma bem aprofundada. Economia
se aprende nos bons livros de
economia, nao em jornais ou
quaisquer outros veiculos estranhos
ao saber economico. A teoria s6 e
diferente da pratica para a ma
teoria. Mas, a teoria economica e
instrumento de analis~ que deve ser
utilizada com imagina~o (aqui re-
side uma das causas do diferencial
entre os bons e os maus econo-
mistas), pois a teoria nao explica
a pratica mecanicamente, e ne-
cessario,no. minimo, uma interac;ao
com a praxis, interac;ao essa que
precisa ser mediada pela pesquisa
de campo e, em algumas vezes,
pela analise econometrica.

Outra questao importante que
foi negl igenciada por nossos
articulistas e 0 ingresso no mercado
de trabalho. As dificuldades de
ingresso sao atribuidas a crise
economica, a estreiteza do mercado
e a reformulac;iio do Estado.

E inegavel que as maiores
chances de emprego para econo-
mistas no Piaul se situam no ambito
da inicialiva privada (area empre-
sarial), mas tem-se duas questoes a
resolver:

1. Descobrir as reais neccssida-
des de qualificac;ao do economista
requeridas pelos empresarios e,

2. Adequar os profissionais a
estas necessidades. Paralelo a isso,
precisa ser realizado urn trabalho
de divulgac;ao das qualificac;oes
dos economistas form ados na UFPI
e procurar maior integrac;iio empre-
sa-escola, inclusive alraves de
programas de estagios e outras for-
mas.

Outra questao relevanle num
curso universitario, diz respeito a
intcgrac;ao de seu corpo docente
com os alunos e 0 debate de ideias
entre os professores.

o debate de iMias, sobretudo,
eleva 0 nlvel das discussoes e
aj uda a esclarecer as posic;oes
dos professores sobre diversos
temas (desfazendo posslveis con-
fusoes). Por isso, resolvemos fazer
urn comentario crltico sabre 0
artigo do professor Samuel Costa
Filho, intitulado "Globalizac;ao
financcira e capitalismo selvagem",
publ icado no Informativo N° )O.
Junho/2000.

No referido artigo, 0 autor parece
que tern a intem;ao de analisar a

relac;ao entre 0 processo de
global izac;iio financeira eo chamado
"capitalismo selvagem", 0 primeiro
sendo uma categoria bem recente,
enquanto que 0 segundo
se constitui numa categoria
antiga (puramente ideol6gica ou
nao-cientifica), que servia (apenas)
para as esquerdas dos anos 50/60
nomear 0 capitalismo vigente na
peri feria do sistema.

o artigo comec;a descrevendo
o conceito de globalizac;ao
financeira, colocando corretamente,
ao nosso ver, a questao do
aumento de participac;ao de
investidores institucionais como
fundos mutuos, fundos de pens6es,
companhias seguradoras e outros.
Fala, tambem, da diversificac;ao
de produtos e servic;os financeiros
novos no ambito de mercados
internacional izados.

Coloca, sucintamente, algumas
vantagens e desvantagens do
processo, tais como maior
facilidade de financiamento de
atividades produlivas, maior
instabilidade para as economias
mais frageis, perigo de "risco
sistemico" no sistema bancario e
perda de autonomia da polftica
monetaria nacional. 0 conceito foi
descrito sem ser aplicado (parte
isolada do texto), pois nesse
ponto a analise e interrompida.
o autor silencia sobre quaisquer
relac;6es do mercado financeiro
globalizado com 0 resto das ideias
desenvolvidas ao longo do artigo.

Assim, sem nenhuma media-
c;iio a analise e reiniciada com
outro tema. Enfatiza a importflncia
do mercado interno na determi-
na<;ao da produc;iio e emprego
dos palses desenvolvidos e lem-
bra que esses palses adotam a
intervenc;ao del iberada na econo-
mia, ao contrario do Brasil que,
segundo 0 autor, prefere seguir
"moldando a economia, 0 Estado
e a saciedade na linha liberalizante
iniciada pelo governo Collor".
Fala, portanto, num misterio.so
"projeto nacional" de diminuic;iio
do papel do Estado na economia.

Nesse momento, a anal ise
torna-se bastante confusa. 0
nossa autor faz uma salada que
inclui a imprensa (falsa propa-
ganda), as elites e a c1asse media
(estas "deslumbradas pelo
consumo de bens importados"),
alem da cultura americana e a
pr6pria politica de estabilizac;ao,
como viloes "conspirando" a favor
do "neoliberalismo" e contra 0
Brasil e 0 Nordeste. Para compli-



plicar ainda mais a analise, 0 pr6prio articulista mostra dados de telecomunica<;oes, 0 qual
autor fala de decadas (cinco) e es- favoraveis a g1obaliza<;iio. A Unctad aumentou fortemente 0 numero de
tHos de vida, deixando em aberto a constatou que nessa decada "os telefones em uso, alem de mudar 0
periodiza<;iio a ser aceita e 0 tipo paises emergentes que Iiberalizaram regime da estrutura do mercado de
de analise em pauta. Enfatiza a exis- 0 seu comercio tiveram urn cresci- urn monop61io eSlatal para uma
tencia de urn novo modelo de de- mento menor (1,8%) do que os estrutura oligopolista com pelo
senvolvimento de cunho liberal, sem paises desenvolvidos (2,2%), menos tres competidores no
esclarecer as caracteristicas basicas aumentando a distancia enlre na- mercado, sem falar nas grandes

. do mesmo. Diz apenas que tal mo- <;6es ricas e as na<;6es pobres". mudan<;as ocorridas nos setores onde
delo veio piorar as "escandalosas e Logo, os paises emergentes que se se realizalam aquisi<;6es e fusoes
gigantescas ·diferen<;as sociais integraram ao processo de globa- por grupos estiangeiros. No
existentes no nossa pais". Para pro- liza<;iio melhoraram suas econo- en tanto, 0 autor continua sem
var que 0 "neoliberalismo" e a mias. esclarecer que modelo e esse, pois
"globaliza<;ao" slio prejudiciais as E inevitavel que os parses as reformas de cunho liberal mais
na<;oes pobres, 0 autor uliliza, de desenvolvidos tenham melhores bem sucedidas no Brasil (pri-
modo "descuidado", dados do Ban- resultados do que os paises vatiza<;lio e tarifas externas) ainda
co Mundial (BIRD) sobre a miseria em desenvolvimento quando se estlio incompletas. Reformas cruciais
no mundo na ultima decada. inserem na globaliza<;lio, pois esla como previdencia, tributiiria, estado,

o nosso autor mostra 0 aumen- ultima nlio vai reverter processos trabalhista, portos ainda nem sarram
to absoluto de miseraveis a partir seculares de concentra<;iio de renda do pape!.
de 1987, destacando a America La- e riq uezas, nem tampouco corrigir Por isso, temos cony ic<;lio de
tina, como urn dos continentes de decisoes (hisl6ricas) equivocadas que 0 problema do Brasil e jusla-
maior crescimento da miseria, no lomadas pelas suas elites em mente 0 contrario do apregoado
entanto, os mesmos numeros (da algum momenlo hist6rico, como a pelo nosso articulista, isto e,o pro-
mesma fonte), analisados com mais decislio de renunciar a busca de blema real do Brasil e a ausencia
cuidado, mostram-se favoraveis ao autonomia tecnol6gica, por exemplo, de urn projeto nacional de desenvol-

vimento e a faIta das reformasprocesso de globaliza<;iio. A miseria ou ainda, aceitar uma burguesia
diminuiu no mundo de 28,3% em cujas lideran<;as mais expressivas necessarias para que se viabilize 0

1987 para 24,0% em 1998 (percentual slio estrangeiras, rcsullanle do do- ~~~~li~ro~:t~e~:n~~~~~:: ~~~~~
de pessoas que vivem com menos minio pelo capital estrangeiro dos afirma e lcndo em conla inleresscs
de 1 d61ar por dia). A. America Lati- selores mais dinamicos da econo- nacionais.
na ficou na mesma silua<;lio. A mia naciona!. No entanto, como foi No cntanto, 0 modelo de desen-
Europa foi onde mais cresceu a demonstrada, a inser<;lio na volvimenlo que preconizamos para
miseria, justamente quando come<;a- globaliza<;lio diminui 0 ritmo dc cres- 0 Brasil csla longe de ser dc
ram a ser contados os miseraveis cimento do numero de pessoas em nalureza "nacionalista exacerbado"
dos parses "socialistas" falidos. Os situa<;lio de miseria absolula no no sentido de se isolar do processo
paises que mostram indicadores mundo e nos parses mais integra· de globaliza<;lio como propoe 0
mais positivos slio do Leste da Asia dos, professor Samuel Filho, que acre-
e Pacifico, onde se concentram os 0 Professor insiste, em outro dita que 0 pais perde sua autonomia
"tigres asiaticos", nestes paises 0 trecho do arligo, em falar de urn e soberania nacionais se inserindo
percentual de pessoas em situa<;lio modelo liberal que vem aniquilando na globaliza<;lio. 0 isolamcnlo seria
de miseria passou de 26,6% em a induslria nacional, clevando 0 urn retrocesso lcrrivel e, ar sim,
\987 para a 15,3% em \998. desemprego, piorando as condi<;6es cxtremamente danoso para 0 povo

Ao conlrario do que afirma sociais. Afirma ainda que a politica brasileiro (em artigo futuro, disculi-
nosso arlicu Iista, pesq uisa da de atra<;lio de capilais externos nlio remos essa questlio para 0 Brasil).
Funda~o Heritage (divulgada na ampliou a capacidade produtiva Por fim, s6 nos resla torccr
mesma materia da Revista Veja), da economia por que se "conccn- para que 0 professor Samuel Filho
dos Estados Unidos, "mostra que os trou em privatiza<;ocs, fusoes c nlio venha engrossar as fileiras
paises mais pobres do mundo slio aquisi<;6es". ESla ullima afirmaliva do mov imento dos "m iIilanlcs
justamente aqueles que se excluiram pode ser conteslada facilmente antiglobaliza<;lio", conhecidos como

.do .~r~ce~s~ de globaliza<;iio". 0 olhando-se somcnle para 0 selor "os re!e.I~~s ~em ca~~a:~ L
Evolu~o (%) percentual do N6mero de pessoas que vivem com ate 1 d6lar por dia,
por continentes / '1987-1990

Continentes 87 90 93 96 98
1. Leste da Asia e Pacifico 26,6 27,6 25,2 14,9 15,3
2. Europa e Asia Central 0,2 1,6 4,0 5,1 5,1
3. America Latina e Caribe 15,3 16,8 15,3 15,6 15,6
4. Oriente Medio e Norte da Afr. 4,3 2,4 1,9 1,8 1,9
5. Sui da Asia 44,9 44,0 42,4 42,3 40,0
6. Africa Subsaariana 46,6 47,7 49,7 48,5 46,3

Total Mundial 28,3 29,0 28,1 24,5 24,0. . . . . -Fonte: Banco Mundlal. Retlrado da Revista VeJa. Edl~ao de N° 40.4 de Outubro
de 2000. P.193


