
o QUE ESTA EKRADO NA ECONOMIA BKASILEIKA?

"A racionalidade economica ostentada por certos economistas e a parafermllia que eles mane-
jam costumam transcender it compreensao dos simples mortais e se impoem como imperativo

a toda asociedade. Alguns economistas assumem descaradamente 0 papel de testa-de-ferro
das elites, quando eles proprios nao acabam se transformando em granduques das

finan(;as. Entretanto, nem todos se deixam seduzir pelos encantos do poder e da
fortuna. Muitos insistem em se manter criticos, teimam em cultivar principios

eticos e a olhar alem do seu proprio bolso."
(Guido JIIantega. 1999: 10).

o Brasil, que a partir dos anos
30 instalou as bases de uma economia
urbano-industrial, chegou ao final
dos anos 70 com a economia
comandada pelo setor industrial. As
ideias da Cepal influenciaram
diretamente ou indiretamente nesse
comportamento. 0 Estac;lo desen-
volv'imentista foi 0 grande res-
ponsavel pelo desempenho
favoravel da economia. No curto
espa<;ode tempo - 1930/1980 - 0 Brasil
passou de urn pais primario-
exportador dependente de urn
s6 produto (cafe), para constituigao
de uma economia que chegou a
ser a oitava do planeta.

Durante os anos do milagre
brasileiro, 1767/1973, 0 crescimento
medio do PIB atingiu a taxa de 11,2%,
enquanto no periodo de 1974/1979
a media foi de 7%. A crise que
assolou a economia brasileira a partir
dos an os 80 e suas conseqiiencias
para 0 Estado, relegou ao segundo
plano as polfticas de longo prazo. 0
desenvolvimento econ6mico deixou
de ser prioridade, passando as
autoridades econ6micas a direcionar
a polftica e dinamica da economia
nacional para 0 pagamento da divida
externa. Essa medida agravou a
situagao financeira do Estado,
elevando 0 deficit publico e
provocando a aceleragao do processo
inflacionario. Por isso, a politica
econ6mica da segunda metade dos
anos 80 e durante a decada dos 90
objetivou somente combater a
inna<;iio.

o novo cenario internacional dos
anos 90 - Globalizagao, Reestru-
tura<;ao Produtiva, Supremacia
Liberal - impregnou a sociedade
brasileira e provocou uma insergao
subordinada da nossa economia ao
contexto internacional. Nos ultimos
an os assistimos a uma politica de
·privatiza<;iio (altamente questionavel),
desregulamentagao da economia
(Iimitada ao mercado de trabalho) e

abertura comercial (que agravou a
instabilidade da nossa economia).
A preocupagao dos anos 90 foi
exclusivamente a estabilizagao dos
pregos. 0 desenvolvimento nacional
ficou subordinado apenas as leis
de mercado e/ou a pequenas ag6es
dos governos estaduais e municipais
tipo "Guerra Fiscal".

A politica econ6mica de hoje em
dia se volta prioritariamente para 0
gerenciamento dos fundamentais.
Esses fundamentais sao:

"1) uma taxa de inflagiio baixa
(equivalente il de seus parceiros
comerciais) e previsivel; 2) uma taxa
de juros real adequada; 3) uma po-
litica fiscal estavel e sustentavel,
com urn sistema tributario que nao
produz distor<;6es; 4) uma taxa de
cambio real competitiva e previsivel
e 5) uma balanga de conta corrente
viavel". (Delfin Neto,1997)

Quando se estuda a evolugao da
economia brasileira nos ultimos 50
anos percebemos que a forma<;iio e
consolidagao da industrializagao
nao somente criou, mas sobretudo
agravou as dificuldades da formagao
social brasileira herdada do passado.
o nosso desenvolvimento foi
prioritariamente elitista e concen-
trador, relegando os gastos sociais,
a reforma agniria e tudo que diz
respeito il melhoria do bem-estar
da maioria da popula<;ao para 0
segundo plano. Nao foi sem funda-
mento e frente a urn crescimento
acelerado, que durante a ditadura
militar 0 entao presidente da republi-
ca declarou perplexo il nagao: "0
Brasil vai bern, mas 0 povo vai mal".

Ao longo desses anos, os
gestores da nossa polftica econ6mica
sempre estiveram preocupados
com indicadores econ6micos tais
como taxa de cresci mento, divida
externa, taxa de juros, taxa de inna<;iio,
taxa de cambio, etc. Hoje em dia, a
preocupagao e 0 combate a inflagao,
liberalizagao, desregulamentagao da

economia e reforma do Estado, se-
guindo as normas e determina<;6es
do mercado fipanceiro nacional e
internacional e em obediencia as
polfticas ortodoxas do FM!. Na in-
ser<;iio no processo de global izagao,
nao procuramos manter 0 minima
de autonomia e liberdade no
direcionamento do nosso desen-
volvimento,A ret6rica dos paises
desenvolvidos ganhou grande
forga e espago no Brasil, a tal
ponto, que a imprensa bombardeou
a populagao com urn discurso
idel6gico da abertura comercial,
privatizagao e redugao do papel
do Estado, como unica solugao para
as nossas mazelas economicas e
sociais.Dessa forma, presenciamos
urn fundamentalismo liberal, ou
seja, uma crenga quase rei igiosa
na abertura economica e na
inevitabil idade do mercado, como
unica forma de alcangar 0 paraiso
economico. 0 atual predominio da
ideologia do mercado chega a ser
assustador para as pessoas que
ainda disp6em de algum senso
critico (Penna forte, 1998).

A atual fase do capitalismo
segue uma 16gica do dinheiro faeil,
ganho atraves do mercado finan-
ceiro. 0 capital que, anteriormente,
gerava empregos na construgao,
implantagao e/ou cxpansao das
empresas parece estar sendo
utilizado basicamente na csfera
improdutiva. Desse modo, estamos
agravando urn sistema que visa
somente obter lucro. Eo que e pior,
nao mais 0 Iucro empresarial
produtivo, mas 0 lucro financeiro.

Constituimos uma sociedade
que nao esta interessada em saber
que muito dos produtos colocados
no mercado san nocivas ao meio
ambiente, prejudicial il saude
individual e ate inuteis. Esses
produtos embora inuteis sao re-
sultados sobretudo da "propa-
ganda" e "marketing", que procuram



estimular seu consumo com publici-
dade e propaganda enganosa.

Nossa sociedade apresenta,
hoje, urn .quadro de queda da
produ<;ao nacional, uma quantidade
elevada de trabalhadores perdendo
seUSempregos, eleva<;ao dos indices
de crimes, de pobreza, com as
pessoas sendo total mente aban-
donadas. Nao e sem razao que cresce
o numero de pessoas que vivem
nas ruas, famintas, mal vestidas e
sem moradia decente. E nao nos
esque<;amos do crescimento da
desnutri<;ao, das doen<;as fisicas e
mentais.

AI iado a todo esses fatos,
encontramos ainda 0 aumento dos
rompimentos familiares e div6rcios,
assaltos, gangues, tnifico de
drogas, etc. nas escolas, bairros e
suburbios da peri feria completando
urn quadro que configura em
uma verdadeira guerra civil.
Todavia,como afirmam Canuto &
Mathieu (1999), "no noticiario
economico brasileiro, a miseria, a
pobreza e a distribui<;ao de rendas
sao assuntos visitados apenas de vez
em quando, desaparecendo sem
vestigio na maior parte do tempo".

Por outro lado, presenciamos
urn consumismo excessivo, esbanja-
mento e ostenta<;ao dos novos
ricos e abastados, numa verdadeira
afronta a questao da justi<;a social.
o problema da distribui<;ao de renda,
vital nao somente para a questao
da economia mas tambem no que
diz respeito a solidariedade social
chegou a niveis tao elevados que os
principais organismos internacionais
tern feito criticas abertas ao Brasil.

Todavia, la fora, ao contrario,
muita gente trata a pobreza e a
distribui<;ao de renda como quest6es
econom icamente serias e nao
apenas enquanto problemas de
ordem etica, moral, humanitaria
(Canuto &Mathieu, 1999). Como no
periodo da liberta<;ao dos escravos
em que foi necessarias a interven<;ao
e pressao direta da principal po-
tencia estrangeira (Inglaterra),
estamos esperando por que e por
quem para viabilizar melhorias
sociais? A atua<;ao do novo imperio?

Nosso Capitalismo Tardio foi
constituido somente na busca do
conforto material, num padrao
imitativo do consumo conspicuo
das elites do mundo desenvolvido.
Criamos uma sociedade em que
impera urn individualismoexacerbado,
sem vinculos e am arras sociais. Os
varios Brasis regionais e sociais
somente nao nos chocam quando
sac impedidas de mostrar suas ver-

dadeiras faces para na<;iio. Fazemos
hipocritamente de conta que nao
existem estas quest6es sociais e
regionais. 0 problema da fome,
miseria material e moral das massas
sac coisas da Africa e demais
na<;6es subdesenvolvidas, nao
passando pelo Brasil.

Vivemos atualmente numa socie-
dade individualista, consumista e
competitiva em que adquirir de-
terminados bens passou a significar,
antes de tudo, uma diferencia<;iio
e realiza<;iiopessoal. Os "emergentes"
e os "novos ricos" apresentain
urn padrao de consumo de artigos
de luxe (autom6veis, residencias
luxuosas, aviao, iates, etc.) de
maneira a deixar explicita sua
diferencia<;iio social. Na televisao,
program as de duvidosa qual i-
dade, cantores e artistas com baixo
padrao de educa<;ao, possuem
elevada cota<;ao social e passam
a difundir valores de etica moral
c1aramente duvidosos.

"Criamos
uma

sociedade em
que impera

um
individualismo
exacerbado,
sem vfnculos

e amarras
sociais".

Os costumes e a moral desse
nosso capitalismo e tal que "0
mercado" e onde os mais espertos
ganham dos menos espertos.
Porem, essa visao economicista
e liberal predominate nao pode ser
mais importante que as quest6es
sociais que nos afligem. Em nome
da globaliza<;ao, do progresso
tecnol6gico e cientifico, das mara-
vii has da engenhosidade contem-
porfmeas nao podemos esperar
e/ou ficar aguardando a real iza<;ao
de promessas de urn futuro melhor
que nunca chega.

Como ja salientava ha muito
tempo Michal Kalecki, 0 mero
crescimento nao resolve 0 problema
da pobreza e da desigualdade.
Urge a necessidade de aplica<;ao
de instrumentos e de politicas
espedficas difercntes das apregoa-II
das pela ortodoxia. As propostas do

modele liberal para 0 combate das
quest6es sociais via desenvolvi-
mento sao insuficientes ( principal-
mente no Brasil). Ocorre que essas
reformas necessarias sofrem
patrulhamento das elites e "a su-
perar;iio de' todos os obstticulos...
significa mais do que a revolta
criada no seculo XV/II pela Re-
volu¢oFrancesa".(Kalecki,1977:139)

o exemplo dos paises n6rdicos,
Suecia, Dinamarca, Noruega e Fin-
landia, de reduzida concentra<;ao de
riqueza deveriam nos servir como
exemplo. Como afirma 0 prof. Otaviano
Canuto (2000): "Particularmente des-
de que se iniciou a era do ar;o e
da eletricidade e, com intensidade
ainda maior, na era da produr;iio
industrial em massa do seculo XX,
a distribuir;iio de riqueza e de
renda dos paises n6rdicos eviden-
ciou-se fundamental. A inclusao
social, 0 retorno economico associ-
ado ao esforr;o educacional pesso-
al, bem como a ausencia de rendas
garantidas para velhas elites,
foram favortiveis a ascensiio
lecnol6gica e produtiva naqueles
paises. Nao simplesmente pelo lado
de escalas dos mercados domesti-
cos mas, conforme mostram muitos
estudos recentes, por um chamado
processo de aprendizado tecnol6-
gico coletivo, incremental e pro-
gressivo, 0 qual supos uma combi-
nar;iio de educar;iio formal dos
trabalhadores e pequenas distanci-
as na hierarquia social".

A estrategia de "desenvolvimento
liberal", nos Estados Unidos de
Ronald Reagan e no Reino Unido
de Margaret Thatcher, concentrou a
renda. No Brasil dos an os 90, alem
de agravar todas as quest6es soci-
ais, aprofundou 0 desequilibrio
estrutural do setor extcrno. 0 Brasil
precisa crescer 6% ao ano, nos
pr6ximos 15 anos, se quiser diminuir
pela metade 0 numero de indigentes
no pais (segundo 0 economista-
chefe para 0 Brasil do Banco Mun-
dial, Joachim yon Amsberg). Ocorre
que hoje, a economia brasileira en-
contra-se presa na linha de politica
economica "stop and go" em decor-
rencia desse desequilibrio externo.
Como afirmou ao Jomal Folha de
Sao Paulo (lOIl0/00:A6) 0 econo-
mista 'Gustavo Loyola, ex-presidente
do Banco Central, 0 pars nao pode
cresccr mais do 4% ao ano. Acima
disso as importac;6es aumentariam
tanto que 0 pais nao poderia pagar
compromissos externos.

Assim, crescer a uma taxa media
de 6% ao ana e uma meta ambiciosa.
Nos ultimos vintc anos, a taxa media



"Devemos
urgentemente

seguir uma linha
de solidariedade,

'que se oponha ao
individualismo
~ a coinpeti~iio

exacerbada, '
e come~ar a

pensar, tratar e
cuidar dos grandes
problemas socia is
que atualmente

afligem a
sociedade

brasileira ".

de expansao da economia foi de
apenas 2,3%, No perfodo 1980/1989,
chamado de "Decada Perdida", 0
Brasil cresceu a uma taxa media anual
de 2,7%. Noperiodo 1990a 1999, com
a implementa(,;ao das politi cas Iibe-
rais, a taxa media anual foi ainda
pior. Fechamos a decada com queda
absoluta do PIB em rela(,;ao a anteri-
or. Agravamos 0 problema do desem-
prego, da violencia, da marginal idade
e da concentra(,;ao de renda, dentre
outros.

Desse modo, esperar pelo desen-
volvimento brasileiro para fazermos
reformas sociais e estruturais pro-
funda e acenar com blefe e utopia
para os milh6es de miseraveis e/ou
despossu idos. Devemos urgente-
mente seguir uma linha de solida-
riedade, que se oponha ao indivi-
dualismo e a competi(,;iio exacerbada,
e come(,;ar a pensar, tratar e cuidar
dos gra'ndes problemas sociais
que atualmente afligem a sociedade
brasileira.

Afinal, depois de alinhavarmos a
dura real idade social no Brasil e,
por outro lado, a preocupa(,;ao
economicista, do individualismo, do
elitismo e consumismo propagado
pelas autoridadcs econ6micas de
plantao e ideologicamente absorvi-
das por parcel as da nossa socieda-
de, surge a pergunta: 0 que esta
mesmo err ado na economia brasi-
leira? •
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a Comercio Exterior e 0
Protecionismo de

Mercado

A comunidade de nafoes vive a
expectativa do incremento da
economia internacional cada vez
mais globalizada, merce do recon-
hecimento da predominimcia dos
principios da interdependencia e
complementaridade nas relafoes
economicas internacionais.

o capital atinge altos niveis de
internacionalizafiio, conduzindo
e modijicanoo conceitos e preceitos
do Vireito Internacional. Por
conseguinte, os interesses e as
conveniencias entre os paises
pulverizaram 0 nacionalismo exa-
cerbado, os interesses individuais,
as conveniencias isoiadas, margi-
nalizando dejinitivamente a auto-
sujiciencia, nas relafoes interna-
cionais.

Em assim sendo, diante deste
cenario internacional, a previsi-
bilidade sera a de um comercio
internacional livre, sem barreiras
alfandegarias, sem a introdufiio
de politicas comerciais prote-
cionistas que impefam a livre
circulafiio de mercadorias e
servifos.

Entretanto, tal fato niio ocorre
sistematica mente na Economia
Internacional, que continua tiio
fechada quanta no periodo da
chamada Guerra Fria, decorrente
do pos - Segunda Guerra Mundial,
com 0 surgimento das super-
potencias nas Relafoes Interna-
cionais.

2. A pOLiTIC A COMERCIAL
A politica que rege as relafoes

economicas e comercias entre as
nafoes e a comercial. Pode-se
afirmar que a existencia de 200
( duzentas) nafoes soberanas e
independentes, nas relafoes
internacionais, possibilita 0
aparecimento de igual numero de
Politicas Comerciais, gerando
imensas dificuldades Ii livre-
circulafiio de mercadorias e
servisos.

E correto afirmar que 0
Comercio Exterior niio e livre. Que
as Politicas Comercias representam
os interesses e as conveniencias
das nafoes. Que 0 equacionamento

de Politicas Comercias regionais
representa 0 grande desajio dos
processos de integrafiio econ6mica
atualmente em andamento. Que
mesmo a Comunidade Economica
Europeia, rica e industrializada,
geradora de produtos de alta
tecnologia, portanto, extrema-
mente competitivos no Comercio
Exterior, niio prescinde das Poli-
ticas Comerciais para proteger 0
mercado regional, mesmo prejudi-
cando nafoes subdesenvolvidas
e em desenvolvimento, que
necessitam exportar produtos
primarios ou in natura, para
jinanciar a. formafiio de pou-
panfas nacionais. Que os Estados
Vnidos da America, individual-
mente a nafiio mais rica e
industrializada do' planeta, com
o Produto Interno Bruto de 1999
superior a 06 (seis) trilhoes de
dolares, niio marginaliza a
politica comercial nas trocas
internacionais. Siio notorios os
desentendimentos, por exemplo,
entre os EVA e 0 Brasil quanto
Ii entrada de produtos como 0 afo,
o calfado e 0 suco de laranja
no mercado americano. Siio
notorias as tarifas cobradas pelo
setor aduaneiro americano em
face do ingresso de produtos
brasileiros, tendo em vista a
correfiio de prefos - Prefo Real
e Prefo de Mercado.

Assim, e plausivel ajirmar que
os empecilhos ao cfescimento e
desenvolvimento do Comercio
Internacional e uma resultante
do extraordinario crescimento
das trocas internacionais, conse-
qiUncia dos efeitos beneficos
da Revolufiio Industrial nos
meios de produfiio. A produfiio
deixou de ser pautada apenas
nas necessidades da economia
domestica, e passou a ser deter-
minada pelos interesses e
conveniencias de sociedades
externas.

Com 0 crescimento do Comer-
cio Exterior cresceu tambem, na
mesma proporfiio, as ambifoes,
os interesses, as vontades e as
rivalidades entre as nafoes, em
raziio da aplicafiio da geome-
tria na acumulafiio de Capital, e


