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Indicadores Socia is
2000 que reline um con-
·unto de indicadores sobre

realidade social brasileira
l1ue relrata as condir;oes socioeco-
'lIJmicas da popular;ao na ullima

ecada do seculo xx.
A Sintese revelou que em 1999,

omo em 1992, os 50% mais pobres
a popular;ao ficaram com 14% da
enda do pais enquanlo 0 1% mais
ico deteve 13% da riqueza gerada.
~nlre 1992 e 19990 rendimenlo dos
0% mais ricos e 0 dos 40% mais
obres cresceu percenlualmente a
esma coisa. Isso significa que, em

ermos absolutos, a dislancia 'enlre
icos e pobres aumenlou. Alguns

'ndicadores socia is como a renda
Mia mensal e a morlalidade in-

antil foram reduzidos. Enlre as
ransformar;6es observadas no mer-
ado de lrabalho, verifica-se que em
odas as regioes cresceu a par-
icipar;ao feminina . 0 nivel de esco-
aridade e a renda sao falores que
ontribuem para 0 declinio da
ecundidade da brasileira. Segun-
o a pesquisa, em 1999, as mulheres
om um reduzido nivel de inslrUr;ao
ale 4 anos de eSludo) linham em
Mia 3,1 fi/hos, enquanlo as
ulheres com um melhor nivel de

scolaridade linham em media, 1,6
Ilhos. Quanlo a renda familiar, em
999 uma familia com renda per
apila ate '/. do saltirio minima era
onsliluida, em media, por 5 pessoas
nquanto uma familia com renda per
apita de mais de 5 salarios minimos
inha, em media, 2,7 pessoas.
A concenlrar;ao da renda, uma
as mais injuslas do mundo, per-
anece inalterada. Inallerada

amhem perma/lece a insensibili-
ade do governo que teima em nao

·mplemenlar polflicas para reduzir
slas lerriveis e inaceitaveis dife-
enr;as socia is. A dislribuir;ao da
enda ,e tamhem responsavel pelo
umenlo da violiincia que vem
rescendo conSlantemenle nas
idades brasileiras.
No impeLO de atender as regras

·mposlas pelo FMI, 0 Presidente da
epublica finge nao perceber que
e tornou um represenlante digno
as forr;as que dizia combater num
assado /lao muilo dislante. 0 que
era mudado, tao radicalmente, a sua
lis/aria?
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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



CONVERGENCIA DO PRODUTO PER CAPITA ENTRE
PAISES NO PERIODO 1950 - 1990:

UMA ANALISE UTILIZANDO DESVIO PADRAO

A Hip6tcsc da Convergcncia
procura cxaminar a existencia
de diferenciais de produtividade ou
de renda per capita entre palses
ou regioes, buscando investigar
exaustivamcnte as causas determi-
nantes para a perpetua~ao dessas
disparidades ou mesmo os meca-
nismos que levam a sua amplia~ao
ao longo do tempo.

/\ literatura recente sobre esta
Hip6tese tern enfatizado que na
realidade existem dnis processos de
convergcnci a inter-rei acionados,
porem distintos. 0 primeiro, deno-
minado l3-convergcncia, refere-se a
velocidade com que os paises com
renda per capila inicial menor,
alcan~riam a renda de equilibrio de
longo prazo do pais lider em termos
economicos.

/\ base te6rica e os modelos
utilizados para 0 teste de 13seguem
a fundamenta<;ao do modelo neo-
classico de crescimenlo econ6mico
concebido por R.Solow (1956-57)'
em que a taxa de poupan~a e 0
progresso tecnico san componentes
ex6genos ou modelos com poupan-
~a end6gena mas progresso tec-
nico ex6geno a exemplo de Barro e
Sala-i-Marlin(1992, 1997)2 e Mankiw,
Romer e Weil (1992)' enlre oUlros.

A segunda medida de conver-
gencia. cr-convergencia, corresponde
a dispersao dos niveis de renda
per capiIa observado entre paises
mensurada pelo desvio-padrao' . Se
essa medida diminuir ao longo do
periodo examinado entao havera
convergencia, em caso contrario
ocorreria divergcncia, aumentado as
disparidades. Ou seja, se cr, + 'I < cr,,,
onde t e 0 tempo inicial e T refe-
re-se ao inlcrvalo de tempo de
observa<;ao dos dados, a referida
medida indicaria urn processo de
cr-convergencia entre paises ou re-
gioes, durante 0 periodo de transi~o.
Esta medida estci relacionada ao con-
ceito de homogeneiza~ao da amostra
considcrada em termos da variavel
utilizada para determina~ao do de-
sempenho econ6mico dos paises.

Friedman (1992r argumenta que
as medidas de convergencia ba-
seadas em regressoes da taxa de
cresci menlo da variavcl em analise
tomadas em referencia a seus niveis

iniciais fornecem medidas tenden-
ciosas, provocando ainda urn
equivoco estatistico, 0 qual consiste
em interpretar como convergcncia
uma correla<;ao negativa entre taxas
de crescimento da variavel em anal ise
eo seu valor inicial.

.No seu argumento, Friedman
moslra em primeiro lugar que se a
reta de regressao da taxa de
crescimento da variavel em analise
apresentar uma incl ina~ao negativa
pode-se inferir, de acordo com a
abordagem tradicional, que houve
convergencia no periodo em
questao. /\ssim sendo, esperar-se-ia
que a regressao das taxas de cres-
cimento da variavel em analise no
seu nivel final fornecesse uma reta
de inclina<;iio positiva, ja que quanto
maior for 0 valor final maior a taxa
de crescimento no periodo em
analise.

Friedman demonstra, no entanto,
que isso niio ocorre uma vez que
para a mesma amostra de dados
encontra-se uma reta de inclina<;ao
positiva, mas estatisticamente nao
significante, comprovando uma
ausencia de correla~ao positiva entre
taxas de cresci menlo e valor final.
Tratar-se-ia, portanto, de urn esti-
mador viesado de convergcncia'.

Friedman entao propoe como
medida adequada 11 convergcncia, 0

coeficiente de varia<;ao (CY)Z, que
consiste no valor do desvio padrao
amostral dividido por sua media.
Sendo este uma medida de dispersao.
a convergencia estaria comprovada
com a redu<;ao do CY atravcs do tem-
po. Nesse sentido, se CY, > CY, +,'
dizemos que houve aproxima<;ao dos
valores da variavel em anal ise entre
os periodos T e T + I, au seja,
ocnrreria convergcncia e maior
uniformidade entre os paises.

o objetivo desle texto e 0 de
analisar 0 comportamento da medida
relativa aos desvios padrao, ou seja,
de cr-convergencia, referente a urn
conjunto de paises ao longo do
periodo 1950 -1990, tomando-sc co-
mo referencia uma base de dados
internacionalmente comparaveis,
construida por Summers-Heston
(1992). Esse procedimento tern sido
o mais adotado na literatura inter-
nacional em fun~ao da sua rela<;ao

com 0 conceito de 0-convergencia.,
uma vez que a ocorrencia desta
ultima constitui condi~o necessaria
mas nao suficiente para a verifica~o
de cr-convergcncia.

ESla analise, por oulro lado,
considera grupos de paises
ordenados em run~o dos niveis de
renda per capita alto, medio e baixo,
segundo classifica<;ao do Banco
Mundial'. 0 objetivo e 0 de analisar
como 0 processo de convergencia
se diferencia entre grupos de paises,
com desiguais niveis de desen-
volvimenlo, apresentando portanto
caracteristicas estruturais diferen-
ciadas e, em conseqUencia, proces-
sos distintos de convergcncia.

Nos testes empiricos objetivando
a veri fica<;ao da H ip6tese da Con-
vergencia, adota-se como variavel
basica 0 Produlo Interno Bruto
(Real Gross Domestic Product) per
capita em d61ares constantes (Indi-
ce de Cadeia), expresso em pre~os
internacionais e tendo como base 0

ana de 1985. Os dadus utilizados tern
como fonle basica a Penn World
Table (1992) que contem uma serie
hist6rica de dados estatisticos com
a maior amostra de paises tendo
como ponto inicial 0 ana de 1950 e
ana final de 1992.

/\s Tabelas I e 2 mostram as se-
ries temporais dos coeficienles de
varia<;iio e dos desvios padrao
relativos aos logarilmos dos
produtos per capita dos paises
considerados na amustra para 0
grupo constituido por lodos os
paises e as respectivas composic;oes
segundo a c1assifica<;ao por niveis
de produto per capita adotada,
compreendendo paises da OCDE,
paises de renda media e paises
pobres.

A Figura I(Yer p.28), por outro
lado, mostra 0 comportamento das
trajet6rias dos cr-convergcncia para
o conjunto de todos os paises e
para os grupos de paises, obtidas
a partir dos dad os da Tabela 2. 0
exame dos dadus contidos nas
tabelas, auxiliado pela observa~o
do comportamento descrito pelas
trajet6rias dos desvios padrao,
possibilita uma sobre 0 compor-
Ilamento do cr-convergcncia.

Con forme podemos observar na



Tahela 2 e Figura I, constata-se que
ao longo do perfodo examinado
ocorreu um nitido processo de
amplia<;ao das desigualdades econo-
micas no conjunto de todos os
paises da economia mundial
resultando em um crescimento da
heterogeneidade nos pad roes de
crescimento ecomimico, ou seja, a
medida de a-convergcncia cresceu
signi ficativamente. Con forme pode-
mos observar na Tahela 2 e Figura I
(Vcr p.28), constata-se que ao longo
do periodo examinado ocorreu um
nitido processo de amplia<;ao das
desigualdades econ6micas no con-
junto de todos os paises da eco-
nomia mundial resultando em um
crescimento da heterogeneidade nos
padH)eS de crescimento econ6mico,
ou seja, a medida de a-convergcncia
cresceu significativamente.

Em rela<;ao ao conjunto dos pai-
ses examinados, os dados mostram
que, no casu dos daqueles inte-
grantes da OCDE, uma nipida
homogeneiza<;ao nos niveis de
produto per capita entre os seus
componentes, mostrada pelo desvio
padrao que cai de 0,56 em 1950 para
0,25 em 1990.

Em seguida, constata-se que os
paises de renda media apresentam

tamhem uma tendcncia de queda
do desvio padrao, emhora esse
comportamento tenha sido menos
intenso do que no caso dos paises
ricos. Para esse grupo de paises, 0
desvio padrao caiu de 0,52, em 1950,
para 0,44 em 1990. Ja em relalfao ao
grupo de paises pohres, a tendcncia
de queda do desvio padrao mos-
trou-se a menos nitida que no
demais grupos, significando um
processo de homogeneiza<;ao mais
lento entre os seus integrantes. 0
cr-convergcneia para esse grupo foi
de 0,4 em 1950 e de 0,36 em 1990.

o ohjetivo do presente trabalho
foi ° analisar empiricamente a hip6-
tese da convergcncia dos produtos
per capita entre paises, no periodo
compreendido entre 1950 e 1990. 0
estudo procurou examinar a refe-
rida hip6tese adotando a medida
de cr-convergcneia ahsolllia.

Os resu Ilados encon Irados
indicam que quando se considera
uma amoslra compreendida pelo
nul'P\ero mais ahrangente de paises
nao ha manifestalfao de convergen-
cia,ocorrendo ao conlrario um ni-
lido processo de divergcncia nos
niveis de produlo per capita, ot! de
oulra forma, na amplialfao das dispa-
ridades econ6micas.

I\dolando-se, por outro lado, °
criterio de divisao dos paises em
grupos de paises ricos, paises de
renda media e paises pohres,
segundo a c1assificalfao do Banco
Mundial, constata-se a forma<;ao
do que se convencionou deno-
minar de "c1ubes de convergencia",
em que paises eom caracteristicas
econ6micas scmelhantes convergem
para steady-states comuns. Ou seja,
ha lima manifesta<;ao de forte
tendcncia a que paises com carac-
lerislicas eslruturais semelhantes
permanelfam no seu grupo.

Para ° grupo de paises rieos, no
entanto, verificou-se um forte
processo de homogeneiza<;ao de
suas condi<;()cs econ6micas, agra-
vando ainda mais a acentuada
tendcncia de ampl ialfao dos dese-
quilihrios economicos mundiais com
graves e indesejaveis reflexos para
os palses mais pobres •

• Ma m-.: I flosco de Almeida, Phd em Economia.
profe""'r do Curso de Doutorado ern Economia
da UFC
•• Almir Ilitteneourt da Silva. Meslre em
Econornia /CAEN

GKUI'O DE PAiSES TAMANIIO

AMOSTRAL 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
TODOS OS PAlSE5 54 0.97322 0,098795 0,099849 0,101865 0,102643 0.100874 0,101335 0.106469 0,110290
PAISt:S de KE~DA ALTA B 0.068219 0.059969 0.055461 0.047854 0,039827 0.038202 0,032750 0,032715 0.026574
PAISES de Rt:NUA MEDIA B 0.070292 0.074068 0,072009 0,069623 0,064374 0,059697 0,057838 0,55299 0,054222
PAISES de Kt;NUA BAlXA 08 0,059441 0,058552 0,056158 0.06186.4 0,064786 0,067907 0,058951 0,56868 0,050984

\ GRCPO DE PAisES TAMANltO !AMOSTRAL 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990! 1'0005 OS PAISES 86 - - 0,113135 0,117205 0,117437 0.117131 0,119390 0.123769 0,129927 l· PAisES de RENDA ALTA 28 - - 0,075372 0,069655 0.058384 0,050306 0,042031 0,038238 0,029218
PAisr.s de RENDA MEDIA 34 - - 0,068714 0.067420 0,064926 0.059661 0.056044 0,052429 0,051373 I· pAiSES de KENUA BAlXA 24 0,065249 0,068514 0.064709 0,059611 0,054311 0.055149 0,052809

! GKUI'O DE PAiSES TA.\tANIIO - i

I AMOSTRAL 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 19<JO
o TOI)OS OS PAISES 90 - - - - 0,117437 0.117131 0,119390 0,123769 0,129927I PA!SF.S de RF.NDA ALTA 28 - - - - 0,058384 0,050306 0,042031 0.038238 0,029218
· PAISES de RENDA MEDIA 36 - - - - 0,063554 0,059315 0,055354 0.052278 0,051049
1 rAiSES de RENDA BAlXA 26 0.063552 0,057875 0,052469 0,053264 0,051114

TABELA2
DESvIO-PADRAo DOS PAlSES SEGUNDO OS DADOS DA PESQUISA (LOGARITMIZADOS)

Classe de Paises 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Todos os Paises 0,743 0,768 0,786 0,819 0,841 0,839 0,855 0,898 0,939
Paises de Renda Aha 0,559 0,502 0,473 0,419 0,357 0,347 0,302 0,304 0,251
Paises de Renda Media 0.520 0,556 0,546 0,537 0,504 0,477 0,470 0,445 0,438
Paises de Renda Baixa 0,400 0,398 0,385 0,429 0,453 0,481 0,418 0,402 0,360



ENTREVISTA COM 0 PROF. FIRMINO FILHO
PREFEITO DE TERESINA PELO PSDB

IE: Existe um discurso entl"e
economistas que diz ser politico
o principal prohlema do Brasil.
Por outru lado, os politicos alirmam
que os graves problemas nacionais
sao economicos, Como 0 senhor
analisa esta questao'?
PPF: E~ta pergunta parece muito
simpks. Todavia existe por traz deja
uma c01llplcxidade en<H1lle. N6s
sabelllos que 0 I3rasil nao C 0 pais
dos nossos sonhlls. Convivemos
com graves prohlemas socia is e
econ{lmiLos. forles de,igualdadcs,
uma miscria muito grande. i~lO e.
com um nivl:! de qualid:lde: de vida
muilll ahaixo dll desejado para a
grande maillria da popula<.;ao. /\
primeira pergunta que IHl~ nos
fazelllosc: Quem e l) I1lllrdol1lo? Quem
eo culpado de tudo isso" E para isso,
c necessario Cl\nhecer a hist(lria
eeonlimica hrasileira. Todo 0 pacnle
de hisl6ria que no~ lrpuxe essa
real;dade de h'lje. 0 fundamenlal c
que: fa<.;amo~ alguma coisa n,l
prese:nle. ou seja. dianle: dessa
real idade. [ssa rea Iidade nos indul
para (l irlL'onformismo. No~ revol-
la1llns conlra as injusti<.;as pll:senles
e Il:IllOS que propor algu1ll,1 s(llu<.;~l(o.
Nao apenas no discurso, mas algum<l
coisa concrl:la. Essl: e 0 dl:safio pal d

llS politicos e para os l:cOn01lliSlas.
N,lo sOlllente para 0 politico e Il
ecollomista; mas para 0 judicia rio, Il
execulivo. 0 kgislativo. a Uniao, Il
[stado, e os Municipios. I'urquc. nl
real idade. 0 problellla c de lodos l: ,)
culpado e ° inocl:llte S'lmo~ todo"
Ilos. () hlow hist6rico envolve lod(l~
n6s. /\ partir desses falos e que
dl:vemos dl:senvolver uma capa-
cidade de inlerrclir na IlIlSSI
realidade e, n6. l:collomistas. tl:l1l(b
um papel impnrlaille nisso: <llcrl:cer
allerllalivas para a sociedade que
possibililem e: permitam uma polilica
que mell1<)le a qualidade de vida das
pessoas.

11£:0 senhol" foi SeuetaJ'io de
Finan"as c atualmente e 0 Prefeito de
Teresina. Em qual das duas atividades
o scnhor cncontroumaior dilkuldade
par'a cxecutar as suas funl;;(les'!
I'FF: () secret{lrio [em 9() 'It de poder
e 10'Y" das respllilsahilidades do
prereitll. 0 cargo de sl:crelario Orl:rec;;

mais possibilidades do que limila<.;()es.
Na verdade. 0 cargo de prereilo C mu ito
mais cllmplicado, porque 0 nOSSll
sistema persllnali/a muito. EIHall. as
cllbrall<;as Ilall sf,o in~lllucionais. Sall
pcssoais ao prcfeilo. Voce lem que
conquislar cOllcretamente a solidarie-
dade c cste compromisso com a
cidade. /\lUalmellte. se vivc numa
m,iquina estatal que c muito limitada
d,) pllnlll de vista finallceiro, do
pOlltO de vista legal. do ponto de
visla administralivo. /\cho que 0

seC[ctario lillha lIluito do pOlkr do
prcfeilo mas, nao linha muilo das
respllilsahil idades. das cobran<;as do
cargo. ElIlao millha vida com,\
secrelario era 1l1l:IIOSeslressanle.

IE: Quanto ao pnlhlcma da scJ.:uran"a
na ddadc. da quase guclTa civil que
prcs~nciamos no nosso cotidiano,
~empn~ se coloca como so!u"ao 0
aparelhamento da policia. Existe
I)()I-em 0 outm lado. A <luCSt3o social,
o c1escmpl'ego, quc "cm sc agl'avando
nessas ultimlls dccadas. Como a sua
administra"ao cncara este impasse'!
PFF: 0 municipio lelll recebidll varias
fUlll.;oes ao Illllgll dll tempo. No
perilldo da diladura, tivemos uma
ceilirali/a<;ao muilo forte 110 ambito
federal. onde" burocracia de Brasilia
cOllseguiu re(ormar 0 ESlado I3rasi-
leifll. /\ll longo do procl:sso de
democratiza<.;:io livemos uma descen-
trali/.a<.;flo do poder e maior Icgilirni-
dade. principalmenle nll municipio.
H0.le, os municipios respondem por
mais fun<.;iks. Recebeu a municipali.
za<.;(\o do SUS. do trfll1sito. da saude,
da assistC:ncia social, da scguran<.;a
pub Iica. /\ opcral.;:lll de~m()nle, que
foi disculida no~ anos RO, aconleceu
dl: uma forma ml:io des,}[(Jcnada. Os
municipios r(;ceberam respollsahili-
dade~ mulliplas e. ape~ar de lerem
recebido. no inkio, uma hoa dose de
recurSlls da Secrelaria de Fazenda,
eslao ehegalldo a seu limite. Uma
das len<;(leS no municipio e
juslaml:nle a queslflll da seguran~a.
Porque eu digo lell<.;ao'! I'orque a
Conslitui<,;an Federal di:t que segu-
ran<.;a publica c uma queslao do
ESlado e da Uniao. Todavia, cahe ao
mUllicipio ~all somenlc a possibili-
dade de criar uma Guarda Municipal
para cuidar lk seu patrirn<lllio proprio I

ou seja, a prel'citura nao c respon-
savel pela seguran<;a p(lhl ica. Moral
da hiSl6ria: as prcfeiluras vivem 0
problema urhano da violcncia, e da
falta dc segurall\;a. Tl:m llhriga\;ao
polilica com isso. entao, atua
solidariamente apoiando a I'olicia
civil e a I'olicia Militarcolll a doa<.;iio
de veiculll, de terreno. rcrorma de
delegacias. Ocnrrc que para que a
prdeilura tenha condi<.;<ies de
lll'crecer seguralll,;a plthl ica, surge a
nece~sidade de viabilizar rccursos
suricienles para ballcar uma
sl:guran\;a cllmpalivel com a
necessidade da cidade. Pol it iea na
linha da respollsahilidadc fiscal.

IE: Sobre a questao da seguraJl(;a,
existem graves pl"ohlemas que
prccisam ser resolvidos: a questao
social, viahilizar e valorizar a
Etica, valorcs na sociedade que
precisariam ser I"eintroduzidos.
PFF: /\s duas coi~as s:io cxcludenles,
possuem dimensllcs distilltas. /\
polilica mais correIa, ate do ponto
de vi~la econ<lmico, e ju~tamellte a
preveilliva. No ponto de vista da
seguran<.;a, c imp<Htanle aluar de
forma a prevellir a realiza<.;ao dos
crimes, dns delitos, das contra-
ven<,;(ies. E cst a polilica passa a ser
social, politica repressora. t~neces-
s<trio realizar algumas atitudes de
!'onna repressiva, de forma elllergell-
te com 0 objclivo de controlar a
silua<.;ao. Voce nfll) pock razer saude
prevelltiva di/.endo no hospital:
"- Olha, a partir de hoie nan vamos
mais atendcr ningucm que esta
doente!·'. Niio existem condi(/'es
morais para voce tOlllar atiludes
radicais. Enlao, lemos que mesclar
atiludes de cura com atiludes
prevel1livas. Uma politica mais social
e uma politica mais repressiva. que
e uma polilica de for<,;a, de
seguran<.;a.

IE: Diante de todas as questoes
sociais e politicas da economia
hrasileira e frente au cnntexto da
Meada dc 90, na sua opiniatl,
n Estlldo prccisllria ser refor~ado
ou dc"e sel" reti.-ado da nossa
cconomia'!
R- /\ queslao do Estado, IlO Illeu
ponto dl: vista. nao POlIe ser enca-
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Confiru !

carada de maneira ideol6gica, Nao
precisamos de um ESlado nem maior
nem menor, precisamos de um ESlado
melhor. Um ESlado que fa<;a melhor
saude. melhor educa<;ao, cuide mclhor
das cslradas, que cuide melhor da
universidade, 0 I'ormalo para se
conseguir esse objelivo depende da
crialividade, depende da nossa
cullura. Precisamos ter nexibilidade
para recriamos um Estado que seja
cficienle tanlo emlermos econi\micos,
quanlo em termos sociais. Seja
lambcm em termo de abertura da
maq u i na do ESlado.;\ gra nde
questao n;1OC diminuir 0 Eslado, c
fazer um Estado melhor. ;\cho 0

processo complicado, na mcdida que
esta discussao vai para 0 lerreno
ideol6gico, lanto do ponto de viSla
dos liberais quanto do ponlo de
vista dos mais inlervencionislas.
Temos que analisar a questao da
eficiencia. Qual 0 objelivo do Estado'!
() ESlado tem obriga<;ao de prestar
um servi<;o educacional de qual idade
para todas as crian<;as'! Enlao, vamos
vcr um I'ormato que leve 0 ESlado a
alingir esse objetivo. Questao da
saude: qual 0 objelivo do Estado'!
Gerar serv i<;os de saude para lodos e
de qualidade'! Entao, vamos vcr qual
o I'ormato posslvel, dentro de nossas
limita<;iies, para implemenla<;ao e
dessa I'orma criar varias vertenles.
Nao devemos ter, qualquer tipo de
preconceito,nem na esquerda nem
na direita. N6s temos obriga<;ao de
buscar a racionalidade, a interven<;ao
dO' ESlado denlro da sociedade.

IE: Como 0 Senhor analisa a Lei De
Responsabilidade Fiscal'!
I'FF: Teresina, I'elizmente, nao tem
nenhum tipo de problema a curlo
prazo. Temos ainda algum tempo para
nos adequarmos aos novos parame-
tros, mas a curto prazo nao existe
nenhum tipo de dificuldade na
implementa<;iio. Tenho, entretanto, um
sentimento contradit6rio em rela<;ao
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por
um lado, c importante que a gente
tenha a garantia de um equilfbrio.
Uma maior saude financeira para os
municipios, para, os Estados, para a
pr6pria Uniao. E imporlante tentar
criar para metros que garantam as
solvencias dos Estados, dos Muni-

cipios. da Uniiio. I'or outro lado, nos
preocupa Illuito 0 fato de termos
uma lei que estabele<;a para metros
unicos ddinidos para diferenles
cidades, para diversos Estados, ou
scja, a part i r de Brasil ia. lemos
decisiies que devem ser seguidas e
que diz exatamente quanto 0
municipio deve investir em pessoal.
So um exemplo para moslrar 0 quanto
essa lei pode trazer complica<;oes.
Suponhamos que determinada cidade
resolva investir somente em
educa<;ao. Quer garanlir que exista
educa<;ito para lodos e de qualidade.
Tern que pagar bem 0 professor,
conslruir boas escolas, lem que ter
carleira. tem que ler merenda escolar,
lem que ler material para tal. Quem
lrabalha com escola sabe que mais de
XO% do gaslo c com pessoal. Na pior
das hipcileses 0 municipio vai eslar
I'ora da Lei de Responsabilidade
Fiscal,ou seja, aquela pequena cidade,
aquela mcdia cidade, nao poderia ter
oplado apenas por educa<;ao. Ela
teria que optar por educa<;ao e um
oulro servi<;o, que fosse menos
intensivo em mao de obra para poder
se adequar it Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Se essa cidade optar
por educa<;ito e saude tambcm,
dil'icilmente, vai poder se adequar it
Lei. Ela teria que optar por outras
I'un<;()esque ulilizem menos mao-de-
obra. Estamos colocando em renexito
a existencia de parflmelros, colocar
Ii mita<;iles na loca<;ao de recursos.
Esse fato cria uma dil'iculdade muito
grande para 0 administrador. ;\
legisla<;ito preocupa-se com 0 meio e
esquece do fim. 0 fundamental c que
voce preste um servi<;o de boa
qualidade.E fundamental que voce
tenha educa<;ao para todos, saude
para todos, ensino de qual idade. ;\0
inves de nos mostrar os meios, de
dizer quanlo eu tenho que aplicar em
educa<;ao, saude, cm pcssoal, em
pagamentos de dividas, nao adianta
eu ficar mc preocupando com 0
I'undamental. Enquanto a gentc csta
discutindo se 0 governo gasta 50%,
65%,70%, a fila no hospital continua.
Temos que mudar 0 enfoque do
ESlado brasileiro. ;\0 invcs de nos
prcocuparmos com 0 meio, com 0
or<;amento, com 0 estatulo, com os
recursos, temos que nos preocupar

com 0 resultado completo e cfelivo.
Quanlas crian<;as estito na sala de
aula'! Essas crian<;as estao
aprendendo alguma coisa'! E
necess,irio existir um Tribunal de
COnlas e dc Resultados porque nao
adianta voce ter um Estado que
legaimeille sc cOlllporla bem, e nao
produz os resultados efetivos.
MeslTIo se as cOllla estito lodas
aprovadas, voce pode estar diante
de uma administra<;ito absoluta-
mente mediocre, que nao I'a<;anada,
que nflo conslr6i nada, que I'a<;a
boa presla<;ao de servi<;o. ;\ nossa
cultura ainda c lusitana. Criamos um
Direilll muilo delalhista, uma
burocracia muito dominanle e
asl'ixianle. Esse tipo de concentra<;ao
dos meios I'az ~om que a gente
esque<;a os fins. E um desal'io muito
grande mudar a forma de pensar 0

Estado.

IE: Qual a sua analise sobre a
Reli)rma TribuUiria'!
PFF: Existem duas formas de se I'azer
uma rcforma. Dc forma autoril,iria,
como I'oi feita de cima para baixo.
Voce chama a via de tccnica, bate 0

marlelo, I'az-se uma coisa do POlltO
de vista tccn ico, mas coloca-sc outro
sistema em andamenlo. ;\ segunda
I'orma c a democratica, onde voce
lem que ouvir lodas as partes
envolvidas e criar UITI consenso para
levar essa rdorma adiantc. 0 que
aconlece na Rcforma Tributaria,
especialmente em Brasilia, c que
voce lem tantos interesses
conflitantes que nito tem espa<;o
para conslruir um consenso. Dc um
lado voce tem a sociedade que quer
pagar menos imposto e quer um
sistema tributiirio mais simples. Do
oulro lado, voce tcm 0 Estado que
c dividido cm varias fatias: a Uniao,
o Estado e os municfpios. Essas fatias
conflitam cntrc si, a Uniao vive
criando formas de nao transferir
recursos para 0 Estado e municfpios.
Os Estados lentam dc alguma forma
nito transferir recursos para os
municipios, c os municfpios ficam
no final da cadeia. Existem ainda
permeando a sociedade os con n itos
illtef!los. Os empresarios querem
menos impostos para as cmpresas.
;\ classc media qucr mcnos imposto



sohre renda e a grande massa, que
paga uma grande carga trihutaria,
niio se mohilil.a porque 0 imposlo
que cia paga mio vC. Ela nao percehe
porque saD os imposlos indiretos.
Os conrlitos SilO tao grandes que a
Undio ainda nao lem condic,;cies
politicas de criar uma rdorma
lrihularia aceilavel pOl' todos os
agentes envolvidos. Eu acho que
ainda vai demorar muilo lempo, 0

que c pcssimo para 0 pais.
principal mente, tendo em visla as
questcies econ()micas, com a gloha-
lil.ac,;ao. As pessoas nao gostam de
pagar impos(() hrasileiro, qiste uma
tendcncia i nerenle ao processo de
glohalil.ac,;ao que c da uniformizac,;ao
da estrutura trihutaria, ou seja. vocc
vai C<1mpctir, nao em lermos de quem
lem mais ou menos imposlo, vocc
vai compctir com os oulros falores.
como a questao gerenciaL como a
questao lecnol<lgica. mas nao com
imposlo. E urn conlra-senso um pais
querer expmtar imposto para outros
paises pmque ningucm vai cmnprar.
(sso esla 'lcontecendo no Brasil. A
nossa voca<;ao exporladora, que
sempre exisliu, esla desaparecendo.
Uma das suspeitas c de que nosso
sistema trihulilrio dificulla muito a
capacidade de competir I,i fora. 0
I3rasil C Ul11pais fcchado. E urn Pais
que apesar de lodo aquelc discurso
expmtador. nunca se ahriu. Est,i enlre
os cinco ou seis paises mais fcchados
do mundo. Voce pode mediI' isso ai
em qualquer relac,;ilo entre impor-
lac,;iw. exporta<;ao e 1'113. Entao,
precisamos ainda nos ahrir e urn
dos passos imp<Hlantes para isso c
a Rdmma Trihularia. ()uanto a essas
rdormas que eslilO sendo reitas,
acredilu que elas lcm um lime
equivocado. A rdorma necess<iria
para 0 Pais c a Rcforma Pol ilica,
lodas as outras SilO decorrenles. As
pr6prias regras do jogo pulilico
delerminam 0 resullado de lodas as
rdormas que eslilO sendo kilas pm
ai. E juslamente 0 nosso quadro
politico que nilO permite 0 consenso
que viahil il.e a Rcforma Tributaria.
POl' que') I'orque nosso sistema, em
primeiro lugar, nao fmtaleel: 0 parlido
polilico, fOrlalcce pessoas e 0 que
c pior, fal. com que 0 poder seja
pessoal (poder pessoal e inlrans-
krivel). Qual a decorrcncia disso?
Elcgemos pessoas que nao tcm hase
partidaria para governar. Os dois
(I!timos presidentes da Repuhlica
c1eilos democralicamenle sc
cnquadram nesse processo. Nao
tinham base para governar e liveram
que fal.er alianc,;as com grupos de
pessoas para poder governar. 0 pro-

jcto polilico do parlido fica restrilo
em virlude da luta pela divisao de
poder, pOl' uma barganha de poder.
I'recisamos incent ivaI' 0 fortalcci-
menlo dos partidos e a sua concen-
lra<;aO. I~ complicado 0 desenvolvi-
mento de uma democracia com del.,
quinl.e, lrima. quarenla partidos. Alias,
o pniprio povo esul percehendo esse
falo, e elei<;ilo ap<ls eleic,;ao, j,i est a
concentrando. Ocorre que esse
processo de aprendil.ado pode de-
monlr muito. Poderiamos atravcs da
legisla<;ao tentar de algu ma forma
preservar os partidos que fossem
hist<iricos e abreviar esse processo.
Somenle partidos fortalecidos
defendem leses que san colctivas. As
pessoas podem defender diferentes
teses, enlao voce nao viii tel' nunca
a certel.a de um compromisso, de um
progral11a, da efctivac,;'lo de um pro-
gral11a parlidario quando uma pessoa
chega ao poder. Ela chegou ao poder
e, gnalmenle. chegou corn vilrios
partidos e naIl com um partido sri.
Akm de fortalccer os partidos
politicos. precisamos implemenlar a
fidelidade parlirl<iria e acahar com
essa brincarkira de lrocar de parlido
como se lroca de camisa. (~ um des-
respeito all eleilm. cum desrespeilo a
democracia que falalmente provoca
II enfraquecimentll dllS partidos po-
liliclls. N<is lemos que criar 0 volo
distrital de alguma forma. t impor-
lanle que pllssamos diminuir a
inrlucncia do pllder financeiro sohre
a elei<;ao. Essa inrluencia torna-se
evidenle nas eleic,;iles proporcionais,
eleic,;ries pani vereaclor, para depu-
tado federal. depulado eSladual. E
l11Uilo forle a FJI'~'a do ditlheiro
nessas eleil/les. E uma forma de
redu/.ir isso, scria IeI' financiamenlo
p(lblico para as clcic,;iks (tese que eu
concmdo). Facilita e melhma muilll a
condi<;iw de c()mpeli<;ilo de v,irios
partidos que n,lo lenharn a eslrutura
financeira, principal mente os partidos,
mais a esquerda, e ao mesmo lempo
possibilila a realil.ac,;ao de eleic,;ries.
As elei<;ries dislrilais SaD quase que
majoritarias porque diminui a jilr<:a
dll gralla na eleic,;iw de um depulado
d'islrilal, pOl' exemplo. Exisle a neces-
sidade, l'lmbcm, de rever posicio-
namentos. Parlicularmenle sou pal'l a-
Illentarista. () Brasil vive hoje uma
seguncla queslao que c impmlante.
DeJinir 0 que 0 Brasil c. Se c presi-
dencialisla ou parlamcntarista. Ou
n{)s somos uma coisa ou oUlra. Nao
c da nossa Iradi<;ao ser parlamen-
larisla. Isso 0 pOVO ja rejeilou no
plehiscilO. Mas se somos presiden-
cialislas. telllos que lcr um Illoclelo
que seja presiclencialisla. NflO pode-

I

demos aceitar que 0 Presidente da
){epuhl ica fique cativo da for<;as que
clominam 0 Congresso Nacional.
Sahemos como c que essas forc,;as
operam no Congresso Nacional. 0
que elas fa/em para se manler la, ou
scja, MIO C eleger um "Fernando" ou
Ulll "Luis" que resolve a siluac,;ao,
quer dil.er, vamos continual' ainda
"garrnleado", pelo Legislativo ...

IE: Com rela<;ao ainda a Reforma
Tributaria,o Senhor veria alguma
chance de aumento de aliquota'!
PFF: 0 grande dilcma nao c que a
carga lrihularia seja alla. E que cia c
desiguallllenle dislribuida. 0
prnhlema c que exislem selores que
pagam demais c sctores que nao
pagam quase nada. Acho que 0

grande paclo que deve guiar essa
Rcfurllla Trihulilria c a lula pela
reduc,;ao de al iquolas. pela deshuro-
cralil.ac,;ilo, aliado ao aumenlo da
hase de arrecadac,;ilo. 0 I3rasil tern
POllCl1S fiscais. A Rcceila federal
lem seis, sele mil fiscais. l-:: muilo
pouco. Aqui em Teresina, pur
exemplo, nlis devemos tel' dOl.e
Fisca is Federa is. S(\ na prcfe ilura,
exislem aproximadamente quarenta
fiscais do ISS. No ESlado deve leI'
cenlo e sessenta, ou seja a Uniilo
arrecada muilo mais do que 0 Estado
e Municipio. A Uniao lem poucos'
Fiscais, ou seja, arrecacla com Lei
quando cia deveria arrecadar com
fiscal izac,;ao, indo alras de quem esla
sonegando, descnvolvenclo eslralc-
gias de comhale a sone~l<;ao. Acho
que esse c 0 grande passo: a redu-
c,;ao de aliquolas, simplifica<;ao e
aUlllento de fiscal il.ac,;ao. Aumenlar a
hase e aumenlar a arrecada<,;iw e, ao
!ongo do lempo, implem~ntar de
manein\ efical. a jusli<;a Irihutaria.
E jusli<;a trihllt,iria se fal. com a
redu<;ao dos impostos indir.e[os e
e!evac,;,lo dos imposlos dirclos.
Temos Ulll preconceilo llluilO grande
no Brasil: goslamos clo imposlo que
a genle nilo ve. Voce nall sente
quando esl,i comprando uma canela,
uma maquina. urna mesa .. Voce usia
pagando ICMS, IPI, COFIS e ludo
mais. Todavia quando 0 cidadao vai
pagar II imposlo de renda, 0 II'TU,
uma vel. por ano, senle uma facacla
no corac,;'lo. ExislC 0 preconceilo
contra os impostos que sao visiveis
e que sao os imposlos clire[os. Do
ponlo de vista da juslic,;a lrihularia
sao os melhores impos!os, pmque
imposlo direto voce pode discriminar
aqueles que ganham pOUCl1, daqueles
que ganham mais. Par.a aqueles que
ganharn mais, voce pock c1escriminar
qual c a aliquola e lralar de forma



desigual os desiguais. Porem, com
os imposlos indirelos, aqueles
imposlos que a gente niio vc e que as
pessoas acham que nao existem, a
gente trata igualmente todos os
desiguais. Dessa rorma, 0 homem
mais rico da cidade, paga a mesma
quantidacle de imposto que 0 homem
mais pobre da cidade. Paga quando
vai comprar um quilo de arroz, um
quilo de farinha. Precisamos desen-
vol vcr uma conscicncia cidada em
rela<;ao aos impostos. E importante
que a gente veja os diversos
imposlos que estamos pagando.
Quando 0 imposto e visto, podemos
ohservar como e reita a distribui<;ao
das cargas tribularias entre as
pessoas.

IE: () Senhor con-
seguiu se rceleger
com urn indice has-
tante e1evado e com "
folga ja no prirneiro
turno. Na sua adrni-
nistra<;ao, 0 Senhor
colocou a popula\;ao
carente como prin-
cipal heneficiado fa-
:tendo com que a con-
juntunl nadonal deixe
de ser irnportante. A
ideia e essa '?
PFF: /\ questao e muilo
mais administraliva,
muito mais gerencial.
/\s pcssoas vcem na
cidade problemas con-
cretos.O que elas es-
peram da prefeilUra e
do prcreito'! Que enfrenLe esse pro-
blema. J<i existc a conscicncia de que
nao podemos transformar uma cidacle
em quatro anos. E em uma utopia.
Existe 0 conceito tambem de que a
prcl"eitura tem que enfrentar os
problemas. Enlao, 0 que temos que
fazer'! Em cada uma das areas de
atua<;ao da prefeitura enfrentamos
os problemas e moslramos resul-
tados. Nao acabamos com todos os
problemas, mas enfrenlamos e
conseguimtlS alguns avan<;os. Se
queremos uma cidade diferente,
demonstramos e damos alguns
passos importantes que nos leve a
essa cidade diferenle. Quando
falamos sobre a cidade futuro,
falamos da busca pela constru<;ao
de um sonho. Ocorre que nao
estamos somente sonhando. Estamos
a caminho desse sonho e temos a
obriga<;ao de mostrar que estamos a
caminho Como e que a gente mostra?
Em cada uma das areas temos que
demonstrar que estamos trahalhando.
Toda a popula<;ao reconhece isso.

/\ elei<;ao para prcJ'eito e muito
pouco ideol<igica , muiLo pouco
baseada em projetos nacionais. Ela
e haseada nas q uestlies loca is.
Nessa ultima elei<;ao municipal
ohservamos isso. Os hons prefeitos
que a popula<;ao indicou, at raves
de pesquisa de opiniao publica como
hons administradores, foram ree-
leiLos. Havia uma suspeita de que a
reelei<;ao iria conduzir 0 prefeito
aULomaticamente ao cargo, mas isso
nao aconteceu. /\ grande parte dos
prcfeitos que foram candidatos a
reelei<;ao, perderam. Grande parle
nao teve nem condi<;lies morais ou
pol fticas de se cand idatar it reelei<;ao.
/\ popula<;[lo esta preocupada com
o gerenciamenlO da cidade, a admi-
mistra<;iio dos problemas. Enfim, es-

o mercado de trabalho'! Ele vai
conseguir emprego do outro lado'!
Sera que e isso que 0 mercado
esLa precisando do outro lado'! Eis
uma questao de fundamental im-
porUl.ncia. Nos estamos com hons
economistas segunda avalia<;ao
externa, mas temos que colocar
bons economistas na avalia<;ao do
mercado, para que esses econo-
mistas possam exercer sua fun<;ao
e realizarem-se como profssionais
e servir a sociedade. Outra questao
tambem importante e 0 cusLo de
oblen<;ao disso. Quanto cusla para
a sociedade cada aluno formado.
/\ taxa de evasao nao pode
continuar. E necessario a exislcncia
de uma estrategia para acabar com a
evasao. Precisamos estar mais inte-

tegrados com a
sociedade. Nao ape-
nas com 0 setor
puhlico. Mas mais
in legrados com as
ONGs,eom a reali-
dade. E preciso des-
pertar um senso
maior de responsa-
bilidade dos nossos
alunos, ate para que
haja mais motiva-
<;a"o. E necessario
motivar um senso
de compromisso
para com a tran-
forma<;ao. Maior
senso de com pro-
misso ate com 0
proprio mercado de
trabalho.

ta preocupada com a educagao, com
o transito, com 0 transporte, com a
crian<;as. Sao quest<ies concretas
administrativas, que a popula<;ao
quer que sejam enfrentada a curto
pram.

IE: Em 1999 0 curso de ecoDornia da
UFPI ohteve nota B no Proviio e em
2000, nota A. Qual e a sua opiniiio
sobre esses resultados'?
PFF: Eu fiquei muito feliz quando vi
o conceito /\ do curso de economia.
o Departamento esta de parabens.
Todos os professores, scrvidores e
alunos.O Departamento tem grandes
valores. Acredito que 0 nosso
estudantado' tem potencial. Este
conceito ohtido deve servir como
incenLivo. /\pesar de todas as
dificuldades, todas as adversidades,
o DECON conseguiu resultado posi-
t ivo. Tem que ser interpretado como
desafio para que a gente possa fazer
melhor. Temos que nos preocupar
·tambem com a questao do mercado
de trahal ho. Qual a nossa rela<;ao com

IE: Como 0 Senhor aDalisa a
prolifera ••iio das uDiversidades
particulares'?
PFF: Grande parte da popula<;ao
nao chega a universidade. E filtrada
ao longo do caminho. Em todos os
setores, Lemos demanda reprimi-
da. Se as universidades particula-
res absorverem essa demanda
reprimida, elas van adicionar uma
massa de formandos a mais
no mercado. A qualidade desta
massa tem que ser questionada.
Deve existir uma politica de
controle dessa qualidade. Dar a
importancia do Provao, dar a
necessidade de mecanismos de
fiscal iza<;ao desses cu rsos
lan<;ados. 0 papel a ser desem-
penhado pela universidade federal
continua sendo central e deter-
minante. Todavia se faz necessario
que se preserve os valores dela e
melhore suas pesquisas, sua
extensao. Imobilizada cia perde seu
espa<;o. As universidades federais
vao ter que competir: 0 mercado



vai exigir mais del as. 0 tempo atual
exige formas diferentes de educar.
N6s temos que estar abertos a essas
mudan~as, senao seremos engolidos.
Esse e 0 grande desafio das
universidades federais.

IE: Qual 0 trdtamento dispensado
pelo FHC as universidades federdis'?
R- Como professor universiUirio eu
esperava do Presidente Fernando
Henrique urn tratamento diferen-
ciado com rela~ao a universidade.
Sabemos da importancia e do papel
do conhecimento. Sabemos da his-
t6ria do Fernando Henrique Cardoso.
Achavamos que ele Faria mais pela
universidade.Talvez 0 que tenha
acontecido tenha side uma escolha
de prioridade. 0 ministro da
educa~o deixou claro que come"aria
a re-forma a partir do ensino basico.
Na verdade, a universidade ficou
presa ao tratamento que foi dado ao
setor publico como urn todo, dentro
da rdorma mais terrorista que foi
feita contra 0 servidor. Agora, nan
precisamos ter uma postura
consistentemente ante 0 servidor,
pelo conlrario. Acho que voce s6
presta urn servi~o de qualidade se
voce tiver 0 agente prestador de
servi~o motivado, empolgado e
comprometido. Esse foi 0 grande eITO
do governo ·de FHC- 0 tratamento
dado ao servidor como urn todo.
Verifica-se a auscncia de uma
politica de valoriza~ao do servidor
efetivo. E a universidade toda
entrou dentro dessa vala comum. A
reforma da educa~ao brasileira
come~u pela educa~o de base. N6s
gostariamos que com 0 tempo cia
continuasse e pudesse chegar ate
a universidade. A universidade tern
que servir mais - em termos de
pesquisa, extensao e de ensino.
Proporcionar escolaridade para urn
numero cada vez maior de pessoas.
E ao mesmo tempo, valorizar e
confiar mais nas pessoas que fazem a
universidade. 0 ensino basico fni
bastante ampliado na segunda me-
tade da decada de noventa, par
conta do aumento da rede publica.
Na cidade de Teresina, por exemplo,
toda crian~a de 7 a 14 anos esta na
escola.O desafio agora e qualitativo.
E a redu~o das taxas de evasao,
redu~ao de taxas de repetencia e
aumento da qualidade na educa~o.
Enfim, e mostrar para a sociedade
que esta se fazendo educa~ao, e
educa~o com qualidade· •

Notas sobre OSciclos
economicos da agropecuaria. .p,aU,enSe

Ao IrJII[?Ode toda a Historia
do Piaui a a[?ropecuaria sempre
se apresentou como a base da
economia estadual. Desde 0 seculo
XVII, 0 setor rural pialliense pas-
SOli par qllatro Jases (ciclos
economicos) bem distintas de sua
evohu;ao.

Na primeira Jase que vai do
secllio XVII ao final do seculo XIX,
reinou qllase soberana a ativi-
dade pecuaria, embora 0 algodao
tenha tido al[?lIma importQncia
em 11m determinado momento,
conJormando novas relar,;oes de
prodllr,;ao no campo e [?eradora
de divisas para os coJres pl/blicos.

A pecllaria passou por dois
momentos distintos. 0 primeiro,
quando as Jazendas piauienses
participaram ativamente do
comercio de came no Nordeste e
em Minas Gerais e, nllm segundo
momelJto. quando perde esses
mercados e se transJorma em
atividade de carater de subsis-
tencia. A pecuaria Joi importante
na Jormar,;ao do POl'Oe da estru-
tllra a[?raria prevalecente ate
hoje. I~'strutura altamente coneen-
trada em termos de propriedade
das terras, mas pOllco contribuill
para a Jormar;ao de uma economia
mais modern a e diversiJicada,
dado que a mesma era desenvol-
vida com baixos niveis tecnolo·
gicos e relar,;oes de trabalho nao·
monetizadas.

() extrativismo dominou a cena
economica dllrante a primeira
metade do seculo xx. Durante 0
periodo de 1900 a 1950, 0 extra-
tivismo representou a participa-
r,;ao do Piaui no mercado externo
a/raves da exportar,;ao de bor·
racha de manir;oba, cera de
carnauba e amendoa de babar,;u.
Cada qual sendo importante em
sub-periodos diJerentes determi-
nando mudanr,;as de grande vulto
nas relar,;oes economicas estaduais,
sobretudo na conJormar,;ao de lima
estrutura comercial mais densa e
avanr,;os signiJicativos no contexto
urbano (Jormar;ao das cidades) e
no setor publico.

No entanto, 0 extrativismo, a e- I
xemplo da pecuaria, nao propiciou

grandes avanr;os na moderzar;ao e
na diversiJicar;ao da economia,
pois nao Joi capaz de Kerar
acumular,;ao de capitais financei-
ros suJicientes para aplicar em
outras atividades, nao propicioll
desenvolvimento tecnologico, dadas
as condir;oes precarias de prodll'
r,;aoe relar,;oes de trabalho bastante
espoliativas (com baixo grau de mo-
netizar;ao). Com isso, nao Joi capaz
tie gerar demanda para olltros
setores. Mas, 0 extrativismo ajudoll
a consolidar uma estrlllura af?raria
concentrada, praticamente comple-
tando os eJeitos da pecllaria, pois
se desenvolveu em regioes de
pOllca intensidade da presenr;a da
pecuaria e, como esta tittima,
exigia grande.\· areas territoriais
para viabilizar uma unidade
produtiva ren tavet.

"Essas reLaqoes
formaram 0

chamado
LatifUndio, que para
nos e definido como

uma unidade
produtiva de

haixa
produtividade ... "

Com a crise de mercados
para os produtos do extrativismo
no Jinal dos anos 50, 0 setor rural
piauiense inau[?ura um novo cicio
economico. Com ele, a economia
estadual se integra mais com a
economia nacional, em que as
relar,;oes economicas predomi-
nantes se diio com maior inten·
sidade com 0 sudeste do pais. t"ste
cicio se estende de 1950 a meados
dos anos 70.

Sua maior caracteristica es-
trutural se reJere ao desenvol·
vimenlO do sistema latiJundio-
unidades de subsistencia. Os gran·
des proprietarios de terras, por
Jalta de Oltfras opr,;oes, em virtude



de condi<;iks de.\fawJrdveis d('
produ~'iio, passaram a valm'izar
suas I('rras alran's da Uliliza~"iio
das jillnilias n(/o-proprie/(irias,
que recebiam peqlil!nas parcelas
de laras em !roca de pagameilio
dl' rellda, desenvolvendo, com isso,
as rela<;iles de parceria.\ e!ou de
peqU('IIOS arrelldamell/()s. Assim,
essas re/a("iies passaram de uma
parlicipa~'lio de men os de 5%
('1111950 para mais de 50% em
N70

I:"ssas rdar;iles forma ram 0
chamado lalifllndio, que para
nils e dejinido como uma ullidade
prodU/il'O de haixa produlividade
por causa da uliliza~'iio de I('cni-
cas rudimenlares, conlendo, por-
lanLO, relar;aes de Irabalho de
suhordinar;lio enlre 0 proprie/iirio
e as diversas famflias que slio
ohrigudas a pagar rellda e
Irahal/tar nas /(Irefas da ullidade
lalijimdidria, seja no manejo do
gado, na consl f1({'(/o de cercas e
OUlra.1 henfeilorias, alil'idades
de plwlIio I' col/wi/(l, lrahalhos
caseiro.\ I' oU/ros.

As unidade.1 produlivas de suh-
sis/(!Ilcia foram formadas por
familias proprie/(irias (ou conlendo
apnUls a posse de lerras devo-
!tuas) de pequellas parce/as de
lerra (ale 5 hay que Irahalhavam
em c()/Idi~'iles precdrias e haixo
Ilfvel leCllolilgico, dependenles de
hom lempo, CIIja produr;do, devido
a haixa prodll1i!'idade, era, em
sua maior parte, uJl/sumida pc/a
prilpria familia. 0 excedeille ven-
dido era pouco signijicalivo, 0 qual
repreSi'lllal'a apellas Illn comple-
m('1l10 de suhsislencia, serFindo
para a compra de oUlros hens
ncces.wirios (lO COllsumo diario.

A formar,;do desle sislema era
porlanlo ° mais racional cOllsi-
deralldo as condir;jjes pre-exis-
lellles de baixo Ilivellecnolilgico, a
niio exislhlcia de um mercado de
Irahalho, a dislililcia de cenlros
consumidores, a haixa ferlilidade
da.1 lerras e a quasI' inexislhlcia
de illiegrar,;do inlema com oll1ras
alividades "cconomicas, sohreludo
induslriais. I~'ssa siluar;do veio
inlensificar ainda mais a cOlldir,;do
de alraso da economia eSladual,
denlro do conlexlo naciona!'

Finalmenle, a partir dl' meados
dos anos 70, inicia-se um novo
cicio ecoll6mico da agropecuaria
piauiense, 0 qual podc ser chama-
do dl' "modernizar,;do conserva
dora ", pois represenla a illiegrar,;do
com 0 prou'sso naciollal de illlro-
dU~'do de in.mmos modemos 110

campo, que (; a formar,;iio do com-
plcxo agro-illduslrial hrasileiro, 0
I' ia u f inl eg ra -se Ilesse processo
alraw;s dos programas governa-
I/wnlais palrocinados pelo governo
jl>deral ( illceil/ivos fiscais I' jinan-
ceiros) I' 0 finallciamenlo de
inslilui{'l}es illlemacionais (BIRD I'

1J1J)). .
Surgiram programas para

jinanciar grandI'S empresas como
o Finor-Agropecuario, os progra-
mas de reflores/amellio I' de
irri,~a{'iio (Pro- Vdrzeas I' oulros),
Para us pequeno.I' produlores
aparece 0 Polonordi'Sle com amplo
programa que fillanciava sohreludo
ohras de inji'a-eslrulura como
('slradas, elelrificar,;iio, escolas,
/lOspilais, credilo, assislellcia lec-
nica e oulros.

/~·s.l·esprogralllas foram implan-
/ados pralicamenle num vazio
ecoll6mico, onde inexislia um
m('fcado de lrahal/w, os agricul-
IOre.1 eram despreparados por
fallil de pror,ramas de Ireinamelllo
(' por cuusa do grande indice de
alluljlilJelos I/O campo 1', sohre-
ludo por falta de um planeja-
menlO eUJII611lico glohal por parle
dos r,0vemos eSLadual I' munici-
pais.

"Esses produtores
detillham apenas

1,3% das terras
apropriadas, enquanto

que os produtores
proprietarios

detinham 92,9%
das terras

apropriadas. "

A Ii'm disso, em virlude da
corrl'ia{'iio de forr,;as poUlicas
desigual, mesmo (I\' programas
dirigidos aos pequenos produlores
jlJram apropriados pelos xrandes
prOprielarios. 0 resullado nlio
poderia ser POSilivo. A pohreza
ITOcampo aumenlOu, foi acelerado
o processo mig1'alorio, as empresas
jinanciadas, em sua grande parle,
des'l'iaram recu1'Sos para oulras
alividades, Jo1'am illiellsificados
os mecanismo.l' de cOllcenlrar,;iio
da lerra e da 1'iqueza 110campo,
As unidades prodltlivas moder-
nizadas I' inleg1'adas ao mercado
nlio ullrapassaram 150/< das
unidades prodUlivas no campo.

Por isso, ale hoje ainda predo-
minam as unidades arcaicas
formadas 110 cicio anlerior,

Vale a pena mos/rar alguns
dados ref('renles ao ana de 1995,
regis!rudos no Censo Agropecu-
ario do /BGL 1~m 1995 existiam
cerca de 208.111 eSlahelecime1l/os,
dos quais 83.200 (40%) eram
de parceiros I' arrendalarios, 0
que moslra a forle presenr,;a do
lalifllndio.

Esses produlOres delinham
apenas 1,3% das lerras apro-
priadas, enquanto que os
prodwores proprie/arios de/inham
92, 9% da~' lerras apropriadas.
1:'m lermos de uliliza~'iio de
insumas modernos, apenas 1,7%
das unidades possufam assislen-
cia leenica, 4% usavam aduhos I'

corrl'livos, 0,7% wilizavam pra-
licas de conservar,;iio de solos,
2,4% ulilizavam irrigar;iio, 41,4%
usavam procedimen!Os de COil/roil'
de pragas I' doenr,;as.

Oulros indicadores reJerentes
a modernizar,;iio,. mosl ram que
ee1'ea de 7,5% da jorr,;a de
Irahalho ulilizada siio de em-
pregados. f:m 1975, 0 /BG/~' regis-
lrou ap('nas cinco (5) produlores
de soja, 546 de lama Ie, 7.728
de hanana, 2,847 de cana-de-
ar,;ucar, 80 de cafe I' 5.267 de
laranja.

As exporlar,;6es do Piau! em
1998 giraram em IOf!lO de 53
milhaes de dolares, onde os
produlos agricola,\' parliciparam
com cerca de 87%. Fa/() qlle
muSl1'a avanr,;os imp0rlanles na
agropeeuaria piauiensl' nesla
sua fase mais modemizada. No
enlanlo, ainda prevalecem as
IIl1idades arcaicas, delerminando
11m selor ainda atrasado.

Parece claro que ar,;()es
isoladas em favor do selor niio vem
dando resultado. I;' necessario, pais,
uma ar,;iioplanejada qlle coni em-
pie as alividades economicas como
um !Odo, procurando-se inlegrar a
agricllilura com a induslria I' os
servir,;us, principalmenle com a
eSlra/{'gia de criar,;iio de polos
agro-indllstriais em varias regiOes
du I~·slado.

'Willi"m Jorge H""dc;r" e professor do
J)eparlamento dl' !:'conomia da
UFP/ I' Consullor da WIIJ - Con-
sulloria & ProjelOs Ltda. J)oulor
em I~'conomia pela UNICAMP.



ASPECTOS DA PRN ATIZA<;A.O
NO BRASIL

A questao da privatiza<;ao no
Brasil oferece um vasto campo para
discussao. Na decada atual temos
presenciado um elevado numero de
empresas publ icas e concessoes
passando para as maos da inicialiva
privada, muitas delas pertencentes
a setores estrategicos. Com isto,
vem sendo reduzida significati-
vamente a presen<;a do Estado na
economia do pais. Devido ao vulto
desse processo, cerlamente seus
reflexos nao serao pouens, e, aval in-Io
conslilui importante larefa.

Ate que ponlo 0 pais ira usufruir
das vantagens apontadas pelos
anal islas favoraveis it privaliza<;iio,
torna-se um ponto a ser explorado.

Ao entrar nesla discussao, a
primeira parte deste ensaio expoe 0

discurso favoravel it privatiza<;ao; a
segunda parte discute a importiincia
das empresas estalais e as impl ica<;6es
da privaliza<;ao na economia. A
terceira parte discorre sobre como tern
sido conduzido 0 processo de
privatiza<;ao brasileiro e aponta seus
resyltados. Finalizando apresento
algumas considera<;oes finais.

A VlsAo FAvoRA VEL A
PRIV ATIZA<;Ao E SUA

CRfIlCA

o Program a Nacional de Deses-
tatiza<;ao (PND) instituido no governo
Collor constitui marco efetivo de um
movimento de privaliza<,;ao de grandes
propor<,;oes no Brasil. Esse programa
tem na redu<;ao da divida e deficit
publico um de seus objetivos basicos.
Prevc tambem a promo<,;ao da
competitividade e da democratiza<;ao
do controle do capital das empresas
brasileiras.

Os prop6sitos oficiais com que
sc impOem as privatiza<;6es no Brasil
baseiam-se em argumentos basica-
mente encontrados na visao liberal.

A politica econ6mica liberal
defende 0 enxugamento do Estado,
devendo este se restringir ao mini-
mo indispensavel ao funcionamento
da sociedade capitalista, desfazen-
do-se de suas empresas produtivas e
reduzindo a regula<;ao sobre a
econom ia (Cano, 1995).

A visao liberal afirma que ha pe-

netra<,;ao excessiva do ESlado na
alividade produliva e, sustenta
ainda, que a empresa estatal e intrin-
secamente i ncficiente. Para esses
Iiberais, a empresa estalal e sempre
passiva de "caplura" e subordina-
<,;iio como inslrumento de politica
econi\mica bem como instrumento
de interesses ··particularistas".
(Prado, 1994).

Para os liberais OCOTTe uma
desordenada imposi<,;iio de diretrizes
governamenlais as empresas eSlalais.
A desestatil:a<,;ao elida como um
elemenlo fundamental para aumentar
a eficiencia e a competitividade dos
paises e assim, conrerir viabilidade it
maior penetra<,;iio das importa<,;ties.
Dessa forma, a privaliza<,;ao faz parte
de um processo mais amplo de
mudan<,;a inslilucional,enm alcance
geogrMico e de forma abrangente.
Dcfendem a execu<,;ao de um
programa de desestatiza<,;iio combi-
nado com abertura ao eXlerior e
desregulalllenta<,;ao da alividade
econ61ll ica.

Outro grupo de anal iSlas, emhora
reconhecendo 0 importanle papel
desempenhado pela inlerven<,;ao
estatal na politica de industrial i-
za<;iio, entende que essa fun<;ao teria
se esgolado ap6s a complementa<;ao
do processo de SuhSlilui<;ao de
imporla<,;6es e da plena implcmen-
ta<,;ao dos setores hasicos. Veem a
privaliza<;ao como um desdobramento
natural, acredilando na superiori-
dade do livre mercado para ordenar
o proccsso de crescimento e moder-
niza<,;ao da economia.

Denlre os principais argumentos
do prop6siiO oricial, aparece cons-
tantemente e com maior enfase a
promessa de que a privatiza<;ao lraria
pre<,;os mais baixos para 0

consumidor gra<,;as a maior eficiencia
das empresas privatil:adas.

Prado (1998), entretanto, alenta
para 0 fato de que uma empresa
pode ser mais "privada" nas maos
do Estado do que com a inicialiva
privada, dependcndo do grau que
essa empresa eslalal se aproxima ou
se afa~ta de um lipo ideal de gesllio
privada. Os fatmes que afastam as
empresas estatais desse tipo ideal
constiluem argumenlo para aqueles
que defcndelll a privaliza<,;ao. Essesl
falores se manifestam na: I

a) Polilica de cO/llpras (insllmos e
hens de capilal) qlle illcorpora
ohje/ivos de polf/icas economicas
glohais (halan((o d., pagamenlos) Oil
selOriuis (polf/icas indlls/riuis e
regiol/ais), Oil privilegia grllpos 011

se/orl's ecol/ornicos por raziies
polf/ica;.
b) Polf/ieu de f'mprego e sularios

incorporando ohjelivos de poli/ica
macroeconomicu 011 regional ou
assimilando pressiies corpora/ivas
do.\' sindicalOs do selor eSlalal;
c) Poli/icas de pre ((OS e /ariJas

incorporando ohjelivos de .\'lIhsi-
diumen/o .I·('/orial 011 de progrumas
de es/ahiliza~'lio, ou ainda, assimi-
lando il/leu'sse.l· privados (} IrenIc
dos selOres esla/ais sediudos em
se/ores hasicos.

Para Pinho & Silveira (1998),
emhora 0 PND postule entre seus
objelivos a promo<,;ao da com-
petilividade e a demOt:raliza<,;iio do
conlrnlc do capital das empresas
hrasileiras, a privatiza<,;ao emerge
e se legitima politicamente no
Brasil como uma resposta as difi-
culdades financeiras do Estado, e
onde os objetivos fiscais, centrados
na redu<;ao da divida e do deficit
publico, lem sido perseguidos de
maneira prioritaria.

Joemir Beting (1999), vi': na
privatiza<,;ao uma rorma de ohter
recursos para 0 Estado amorlizar a
divida. Segundo Beling, a divida
publ ica custa mais de 21 o/r ao ano,
enquanto que 0 ativo rcnde menos
de 1'Yr ao ann para 0 Estado. Porem,
esse analista nao enlra no merito
das causas do haixo retorno das
empresas estatais, questiio que sera
explorada na parte final deste ensaio.

IMPUCAc;OES DA
PRIV A'llZAc;AO

Como anteriormente assinalado,
os liberais vcem a privatiza<,;ao como
parte do enxugamento do Estado,
devendo este se restringir ao mfnimo
indispensavcl ao bom funciona-
mento da sociedade capitalista,
desfazendo-se de empresas pro-
dutivas e reduzindo sua atua<,;ao
it regula<,;ao sobrc a economia.
Todavia, segundo Cano. cste re-
ccituario implica, em pelo menos,
nos seguintes problemas:



1.a recorrellte so!l/(;ao privada, em
que 0 I:'stado assume 0 passivo
(fillallceiro e trabalhista) das em-
presas estatais privatizadas, ao
cOlltrariu do que afirma 0 discurso
lleoUberal, s6 tellde a agravar 0
deficit pI/bUco;
2. 0 1l0VOcOlltrole reaUza ajustes

com cortes sigllificativos de mao-
de-obra agravalldo 0 problema
do desemprego lIa economia brasi-
leira;
3. para que a illiciativa privada se

illteresse por velhas empresas
estatais e de setores mellos
dillamicos que virao a .wJrer com 0
choquc da 3° revolur;ao illdustrial,
essas empresas deverao ser pra-
ticamellte doadas. Elltretallto, os
selOres altamellte poluidores
aimla atraem ill/cresses, vis/o a
resistencia il 1I0vas plantas;
4. 0 setor privado ao necessitar

operar com prer;os de mercado
reajllstados prejudica as polf-
ticas de es/abilizar;ao e de com-
peti/ividade (aberta).

II.s previs{ies de Cano se con-
crelil.aram na maioria dos paises,
entre os tjuais se destacou 0 Brasil.
II.lcm do mais, outras problemas
resultaram dos modelos de privati-
zac.;iioado tados. II. venda de empre-
sas estatais agravou a desnacio-
nalizac.;ao das economias em desen-
volvimento, especial mente os paises
menos desenvolvidos, diminuindo
ainda mais seus incipientes graus
de liberdade econilmica e soherania
tecnol6gica, via aumento das impor-
tal$lles intermediarias, como tem se
ohservado entre as empresas priva-
til.adas dos setores de siderurgia e
telecomunieal$oes. Fator que contri-
huiu para tjue 0 pais apresente
atualmente um deficit estrutural em
sua halanc.;a de pagamentos. Como
° Prof. Luiz G. Belluno destacou,
em dehate 011 line promovido pelo
site PII.TII.GON em 14/02/2001, nem
a forte desvalorizal$iio camhial fo-
ram su ficientes para reverler 0
insistente saldo negativo que a
halanl$a comcrcial brasileira vem
apresentando,o que refor<;a a anali-
se de que 0 deficit e estrutural. Prevc
assim, que com 0 provavel cresci-
menlo da economia nacional em
200 1,0 deficit comercial se elevara.

Para Cano (1995),0 enxugamento
do ESlado deve ohedecer a objeti-
vos claTOs da polftica economica.
II.ntes de objetivar diminuir 0 deficit
puhlico calender aos ditames de
uma politica de tendencia neolibe-
heral. tal politica deve ser reade-
quada para atender ao resgate da
divida social, para retomada do cres-

cimento e obedecendo a estralegias
de desenvolvimento. Com tal obje-
tivo, a privalil.ac.;iio deveria seguir
objetivos de politica industrial e de
suhstituil$ao de antigos setores es-
trategicos de forma pura e em coo-
perac.;iiocom 0 setor privado.

Sulamis Dain em sua tese de
doutorado "Empresa Estatal e
capitalismo Contemponioeo: uma
aDlilise com parada" (1980), aponla a
importiincia da participal$ao estatal
em setores que nao atraem a
iniciativa privada, devido ao volume
de capital necessario e aos longos
prazos de maturac.;ao do investimen-
to. Por vezes, como 0 capital pri-
vado nacional nao foi capaz de
enfrentar pm sua conta e risco
a trajet6ria internalil.ada no pais,
sem a inlervem;ao do Estado
muitos investimentos nao teriam
sido realizados. Dain mostrou como
° capital estatal teve importiincia
para detonar 0 processo de desen-
volvimento eUln6mico hrasileiro. Para
cia (19RO:244):

"Assim, como na I:'uropa, a a/i-
vidade empresarial do F:stado se
localizou prioritariamente em
selores que, sell do dos essellciais
lIa cadeia de relar;oes ill/er-
illdustriais, lIao correspolldem aos
ill/eresses diretos do setor privado
lIaciollal au estrangeiro, no que
diz respei/o il alocal;ao ideal para
seus pr6prios illvestimelltos."

Como mostrou Joao Manuel
Cardoso de Mello, em seu livro "0
CapitalismoTardio"(1991:118)

"A ar;ao do Estado Joi decisiva,
em primeiro lugar porqlle se
mostrull capaz de illvestir ma-
cir;amellte em illJra-estrutura I' nas
illdustrias de base sob sua res-
pUlIsabilidade, 0 que es/imulou 0
illvestimellto privado Ilao por lhe
oJerecer ecollomias extemas ba-
ratas, mas, tambem. por Ihe gerar
demallda. "

No Brasil, 0 governo invesliu nos
setores de infra-estrutura basica e
social. Ficaram a cargo do Estado os
investimentos em minerac.;ao, trans-
porte rodo-ferroviario, siderurgia,
petr6leo, energia cletrica (gerac.;ao,
transmissao e posteriormente distri-
huil$iio) e telecomunicac.;6es.

Mediante esses investimentos,
o parque industrial brasileiro pas-
sou por uma grande transformac.;ao,
pois ao internalizar os setores de bens
de consumo duraveis e de capital 0
desenvolvimento economico se
lihertou das am arras que prendiam
sua autodeterminac.;ao e passou a
ditar a diniimica interna, ou scja, 0
investimento passa a ser variavel

aut6noma do gasto nao sendo mais
determinado por variaveis ex6genas.
Como mostra Cardoso de Mello
(1991:117):

"A implantaf;ao de urn bloco de
investimentos altamente comple-
melltares, entre 1956 I' 1961,
correspondeu, ao contrario, a uma
verdadeira •onda de inovaf;oes'
schumpeteriana: de urn lado, a
es/rutllra do sistema produtivo se
alteruu radicalmente, verifican-
do-se urn profundo 'salto tecnow-
gico'; de outro, a capacidade
produtiva se ampliou muito Ii
Jren/e da demanda preexistentI'.
Ha, portanto, urn novo padrao de
acumulaf;ao, qlle demarca lima
nova fase, I' as caracteristicas da
expansao deUneia urn processo
de industrializaf;ao pesada, porque
este tipo de desenvolvimento im-
plicoll urn crescimento acelerado
da capacidade produtiva do setor
de bens de produpio I' do setor
de bens duraveis de consumo
antes de qualquer expansiio
previsivel de seus mercados".
Mais mostrou assim, a importancia
que 0 Estado brasileiro teve para
garantir esse novo padrao de
acumulac.;ao, pois foi atraves dele
que as forc.;as produtivas especi-
ficamente capilalistas foram interna-
lizadas no pais.

As empresas estalais exerceram
o papel central de puxar a dinamica
industrial, pois ao estimularem 0
desenvolvimento economico, via
compra de produtos de empresas
privadas nacionais e atraves da
venda de produtos subsidiados,
cstavam estimulando 0 fortaleci-
mento do capital privado nacional,
criando assim, uma integrac.;ao
industrial e formando 0 mercado
interno para as invers6es nacionais
e do capital privado internacional.

Prado (1998) relaciona diferentes
motivos que induzem a ocupa<;ao
direta da produc.;ao pelo Estado:
a) implantaf;ao de setores econo-

micos estrat/!gicos em economias
com baixa disponibilidade de
capital;
b) interesse em controlar/interferir
fla composif;iio I' no volume da
demanda agregada e setorial;
c) garantia de oferta de insumos

btisicos I' estrategicos;
d) sustentaf;ao de industrias e/ou

empresas em dificuldades econo-
micas I' financeiras, seja por se
tra/ar de setores estrategicos, seja
nllm contexto de politicas regia-
nais de emprego;
e) Umitar;oes do mercado como

agente condutor do processo de



crescimenlU economico.
o clevado nivel de desemprego

atua como um grande inibidor da
privatiza<;ao uma vez que a gestao
privada invariavelmente impoe
cortes significativos de mao-de-obra
no curtoprazo. Ao colaborar para 0

desemprego e para desnacionali-
za<;ao, destruindo empresas nacio-
nais,o processo gera instabilidade
politica.

Apesar da argumenta<;ao liberal,
a corrente contraria, exposta nesta
segunda parte deste ensaio, atenta
para a incapacidade do livre merea-
do em operar 0 crescimento e
estabiJidade diante de um quadro
de atraso econ6mico, e que a rota
para a estabiliza<;ao e supera<;iio deste
atraso demanda reformas estruturais
no plano politico, econ6mico e
institucional que exigem a presen<;a
ativC! do eslado. Dessa forma, cabe a
empresa estatal prover, de forma
articLJlada com as dire<;oes da acu-
mula<;ao .priv.ada, a infra-estrutura,
os bens de produ<;ao e demanda
seletiva ondc 0 mercado nao atua.

o PROCESSO DE
PRIVA'"nZA~Ao NO BRASIL

As condi<;6es em que foram
realizadas as aliena<;6es das parti-
cipa<;6es ..do Estado no capital das
empresas estatais no Brasil geraram
muitas controversias. Dentre elas
podemos relacionar: 0 questiona-
mento da ordem cronologica de
venda das empresas, a conjuntura
inicialmente adversa 11 venda de
ativos produtivos, os para metros de
avalia<;ao das empresas e a utiliza<;ao

. de moedas podres como meio de
pagamento.

o valor de venda das empresas
privatizadas, a evolu<;ao dos pre<;os
de suas a<;6es e os altos ganhos de
capital auferidos na sua revenda
por alguns dos seus compradores
permite julgar que os mecanismos
adotados na privatiza<;ao nao foram,
de fata, os idea is para maximizar a
receita obtida pela Uniao. Esses
pontos, levantam duvidas quanto
ao rigor com que foram definidas as
condi<;oes de venda. Algumas
institui<;oes bancarias obtiveram
lucros entre 100 e 400% nesse
processo (Pinho & Silveira, 1997 e
1998)

Os resultados da Politica de
privatiza<;ao no campo fiscal, se
contabilizados adequadamente,
apresentam resultado fiscal liquido
muito aquem das expectativas, isto
e, considerando 0 cancelamento dos
rendimentos dos ativos alienados, os

processos de saneamento pre-venda
e as dividas das estatais absorvidas
pela Uniao.Tais fatos tem gerado
duvidas quanto a capacidade da
privatiza<;ao servir de esteio ao ajuste
fiscal mesmo entre analistas
favoraveis ao' processo.

A venda das empresas estatais,
segundo 0 governo, serviria para
atrair d6lares, reduzindo a divida do
Brasil com 0 reslo do mundo, e 0
dinheiro arrecadado com essa venda
serviria ainda, para reduzir tambem a
divida interna. I'orcm, aconteceu 0
contrario: as vendas foram um
excelente neg6cio para os compra-
dores e 0 governo engoliu dividas
das estatais de lodos os tipos, ou
seja, a privatiza<;ao acabou por
aumentar a divida interna. Ao
mesmo temp, as empresas multi-
nacionais ou brasileiras que
compraram as estatais nao usaram
capitais proprios, mas tomaram
emprcstimos la fora para fechar
neg6cios. ()essa forma, aumentaram
a divida externa do Brasil. Um'
exemplo foi 0 emprcstimo de I bilhao
de d61ares que a Vale do Rio Doce
tomou no exterior para compra da
Light, que por sua vez trouxe mais
1,2 bilh6es de d61ares para compra
da Eletropaulo.

Biondi (1999) demonstra clara-
mente as contradi<;ocs do processo
de privaliza<;ao brasileiro registrando
fatos no minimo intrigantcs. Com
rela<;ao aos desembolsos real izados
pelo Estado antes do processo de

- privatiza<;ao, 0 auteJr nos chama a
aten<;ao para os seguintes numeros:
a) antes de vender as empresas

telejonicas, 0 go verno investiu 21
hi/hoes de reais nesse setor em
dois anus e meio (1996/1998) e
vendeu tudo pOI' uma entrada de
8,8 hi/Mes de rea is. No total,
mesmo considerando 0 valor em
moedas podres, 0 Sistema Telehrds
foi vendido pOI' 23 bilMes de
Reais, sendo 0 saldo Iiquidode 2
bi/hoes de rea is. A prova de que
foi um pessimo negocio, eSld no
resultado do lei/ao recente de
concessoes da handa D de tele-
fonia celula1', onde atem de nao
haver ativo envolvido trata-se de
um pequeno se!?mento a ser
explorado, em que Estado ohteve
valor superior aos 2 bi/hoes de
rea is obtidos com a venda de
todo 0 Sistema Telebrds.
b) antes de privatizar, 0 !?overno

realizou demissoes macir;as de
trabalhadores, ou seja !?astou
bi/hoes com 0 pagamento de in-
denizar;oes e direitos trabalhistas,

que na verdade seriam de res-
ponsabilidade dos compradores. Na
venda do Banerj, pOI' e.xemplo, 0
comprador pagou so 330 milhoes
de reais e 0 governo do Rio tomou
antes um emprestimo dez vezes
maioI', de 3,3 hilhoes de rea is, para
pagar direitos trabalhistas.
e) 0 I~'stado investiu 21 hi/hoes de

rea is nas empresas do sistema
Telehrds, 4,7 bilh(jes de rea is na
Ar;o Minas, 1,9 hi/hOes na CSN.
d) apos inVFstir 4,9 hilhOes para

que a produr;ao de pe.troleo do
Campo de Marlin atendesse a
20% da demanda do pais, a
Petrobrds -joi obrigada a aceitar
20 socios que iraQ investir 7
mi/hoes de rea is cada um, atem de
assumirem um emprestimo de 1,3
hi/lujes e participar com 30%
dos lucros. Sendo assim, esses
novos socios na verda de so
serviram para ohter esse
emprl!stimo que, facilmente seria
concedido iJ ('etmhrds no exterior.
Alem de que, a Petrobrds ainda
foi ohrigada a entregar todas as
pesquisas realizadas sohre possiveis
jazidas de petroleo para esses lJOVOS
socios, que demandaram altas
quantias em varias decadas, de
estudos pOl' apenas 300 mi/ rea is.
e) antes da privatizar;ao 0 r:stado

de Sao Paulo demitiu 10.026
funciondrios e ainda ficou
responsdvel pelo fundo de pensao.

No que diz respeito as nego-
cia<;6es das vendas das estatais,
Biondi cita fatos que p6em em
cheque os resultados oblidos e os
beneficios para na<;ao:
a) na privatizar;ao da mdovia dos

l3andeirantes em Sao Paulo, a
empreiteira que !?anhou 0 leiltio estd
recebendo 220 mi/haes de rea is
de pedd!?io pOl' ano desde que
assinou 0 contra to - e ale ahri/ de
1999 nao havia comer;ado a conSlru-
r;ao da nova pista;

b) a CSN foi comprada pOl' 1,05
bi/hao de rea is, dos quais 1,01
bi/hao em "moedas podres" - vendi-
das aos "compradores" pelo prlJ-
prio I3NIJI:S (Banco Nacional de
Desenvolvimento I:'conomico e
Social), e financiadas em 12 anos
com juros privi/e!?iados;
e) essas "nwedas podres" que foram

aceitas nas negociar;oes, podiam
ser encontradas no mercado de
capitais pOl' 50% do seu valor es-
critural. Isto possibilitou a compra
de ar;aes pela metade do prer;o.
Houve casos de pa!?amento em
moeda podre de mais de 90%
do valor das empresas;
d) no casu das siderurgicas, 0 Es-



tado, para tornar sua venda mais
atrativa, despelldeu alltes das
vendas 42% do valor que veio
auJerir. Sem contar que grallde
parte do valor auJerida Joi paga
a prazo I' tambem com moedas
padres (pinho & Silveira, 1998). Na
venda da Cosipa, par exemplo, a
Estado assumiu uma divida de
1,5 bilhOes de reais I' recebeu 300
milhOes;
e) por incrfvel que possa parecer,

agumas estatais Joram vendidas
com dinheiro em caixa. A Vale do
Rio Dace Joi vendida com 700 mi-
milhoes de reais em caixa. A Telesp
que possuia 1 bi/hiio de rea is
em caixa, Joi vendida por 2,2
bilhOes, ou seja com quasI' 50% de
desconto;
f) as cundiqoes de pagamento

Joram eXlremamente vantajosas
perm itindo efllradas de J()% a
20%, com prazos de 30 anos para
pagamenlo (como no caso das
Jerrovias) I' com Jinanciamento de
50% da enlrada pelo BNDES,
qualldo, 110caso, 0 comprador JOSSI'
lima empresa lIaciollal ou mesmo
que apenas participasse do con-
s6rcio. l~'sta cOlldir;ao caiu por
decreto presidencial em 24 de maio
de 1997 I' 0 BNDt·S Jicou
obrigado a ate emprestar para
empresas estrangeiras, enquanto
lIeste mesmo momento cO/Ltinuava
proibida de realizar empreslimos
para ('statai.~ brasileiras;
~) 0 govemo poderia ler opt ado

pela pulverizaqao das aqoes,
velldendo-as a popular;ao, evilando
a cOllcentrar;ao do capilal, pratica
que ocorreu como parte da politica
de privalizaqao na lnglalerra,
Frall('a I' ltalia;.
h) a calculo do valor de venda Joi
baseado 110 Jaturamellto des-
prezando todo a cuslo de pes-
quisa I' implantat;;ao das plantas;
i) inicialmente 0 PND estiplllou

margells de nacionalizar;ao para
teleJonia, fIlas acabou por abolir
tal condiqao;
j) exisliram casas em que as esta-
lais Joram vendidas com allos
volumes de eSloque, como 110caso
da Telesp, com estoques que
duraram 8 meses;
k) atraves de acordos, varias

empresas estrallgeiras assumiram
a direqao de estatais mesfllo de-
telldo menores parcelas na
participaqao acionaria. Exemplo, Joi
o caso da empresa Jrallcesa EDF
que assumiu 0 cOn/role da Light
com apenas 11,4% das aqoes.

Uma das principais juslificalivas
dos derensores da privatiza<;ao, era

que a maior competi<;ao e a maior
dicicncia das empresas privadas
trariam pre<;os mais baixos para 0
consumidor. Entretanto alguns ratos
conlradizem tais argumentos:
a) no caso dos serviqos publicos,

alltes das privatizaqoes , 0 govemo
ja havia com'eqado a aumenlar
as tar.iJas. Para as teleJonicas ,
reaju.ljustes chegaram ale 500%
a partir de novembro de 1995
1', para as Jornecedoras de energia
eietrica, aumento alingiu os 150%.
Foi dado ainda garanlia de
reajustes anuais de acordo com
a inJlaqao, podendo tambem "os
compradores das empresas de
energia" aumentar preqos .1'1'

houver algum imprevisto como no
caso da maxidesvalorizaqao do
real ocorrida no comeqo de 1999;
b) no caso das sidertlrgicas as

allmentos de preqo chegaram a
300%, como ocorreu com 0 aqo;

c) em relar;ao ao flumento da
competitividade nao podemos ate
enlao 1I0tar ev01uqao. Ao menos
no que tange as siderurgicas, ja
.1'1' pode constatar um aumenlo da
cvncentraqao do capital;

d) as empresas teleJonicas lem
como obrigaqao reduzir as lariJas
dos servit;;os locais somenle a partir
do ano 2001. Assim, combinou-se
que as tariJas niio deveriam cair
em 1998, 1999 I' 2000. E, para os
serl'iqos locais a queda maxima
combinada e de 4,9% no lotal ale
2005.

No que diz respeito a melhoria
na qualidade dos servi<;os e a
promessa de puni<;ao para os
compradores das estatais que nao
atingissem as metas derinidas nos
contralos, Biondi levanta as
seguintes questiies:
a) as meIGS estabelecidas para os

compradores das teleJonicas a
principio somente passariam a
valer a partir de dezembro de
1999;
b) no caso da Lighl, 0 conlralo

previu I' autorizou a piora dos
serviqos. Foi permilido um numero
maior de blecautes ou "apagoes"
c tambem periodo de ifllerrupqoes
mais prolongadas no Jornecimenlo
de energia;
c) as multas Jixadas para as

empresas de energia que desres-
peitam ate os limiles "simpalicos"
combinados com 0 governo siio
de apenas 0,1% do Jaturamento
anual, quantia muito abaixo dos
investimelltos necessarios ao bom
Juncionamenlo dos servir;os.

o argumento segundo 0 qual as
estatais dao prejuizos e as empresas

privadas estao dando lucros logo
no primeiro ana de privatiza<;ao,
podemos cxplicar as raz6es desses
lucras apresentados pelas empresas
privatizadas:
a) aumento de tariJas I' preqos. as

reajustes de 100% 300% 500%
antes da privatizaqiio, garantiram
assim imensos lucros aos futuros
compradores;
b) os cortes no quadro de pessoal

propiciaram aumentos de ren-
tabilidade. Exemplo dislO ocorreu
nas siderurgicas privatizadas;
c) 0 saneamento das contas das

eSlatais I' os inveslimentos promo-
vidos pelo ESlado propiciam 0
crescimenlO dos lUCfOSI' permitI'm
aumenlos de inveslimenlos;
d) a concessiio de emprestimos

pelo BNDES para expansiio das
atividades a juros privi/egiados
constilui oulro molivo. Exemplos
desses fatos Joram os empreslimos
de 730 milhoes de reais para a
Lighl I' 1,1 bilhoes de reais para
CSN;

"...as empresas
multinacionais
au brasileiras

que compraram as
estatais niio

usaram
capitais pr6prios,

mas
tomaram

emprestimos la
fora para fechar
negocios. Dessa

forma, aumentaram
a divida externa

do Brasil."

e) a inexislencia de compromissos
com 0 desenvolvimento do pais
permiliu, por exemplo, que as
compras de bens intermeditirios
Jossem direcionadas para 0 exterior,
trazendo significativos impactos
na balanqa comercial em detri-
mento da nacionalizaqlio da pro-
duqiio. Exemplos disto podem ser
constatados nas siderurgicas I'
empresas de lelecomunicaqiio. De
1993 a 1998 as compras de
equipamentos no eXlerior reali-
zadas pela area de lelecomu-
nicaqoes passaram de 280 mi-
lhOes de d6lares para 2,8 bilhOes
(1000 %), deixando um deficit



seloria/ de 2,5 bi/hOes de d6/ares.
Devemos ainda considerar que
muitos equipamenlos e/elronicos
sao ulilizados na le/efonia, 0 que
fez com que 0 deficil subisse, uma
vez que 0 deficil no comercio
exlerior desles produlos chega 8
bilhOes de d6/ares em 1998;

f) ao comprador do Banerj foi
assegurado 0 monop6lio por 5
anos das conlas dos funcionarios
pllblicos, recebimenlOS de impos-
tos e cOlllas em gera/ do go verno
eSladua/.

g) os prejuizos alribuidos aos
ballcos eSlalais, muilas vezes, foram
gerados pe/o pr6prio ESlado. Um
bom exemp/o e 0 caso do Banco
do Brasil que anunciou um prejui-
zo de 6 bi/hOes de reais no
primeiro semeslre de 1996, pois
foi obrigado a comprar 5,5 bilhOes
de reais em lilu/os ja vencidos da
divida exlerna e 1,7 bilhOes de
reais em lilu/os federais ulilizados
para comprar da Acesila, siderur-
gica que alias perlencia ao BB.
Falos seme/hanles aconleceram
pe/o menos com a CEF e com 0

Banespa, que foi quebrada pe/o
go verno de Sao Paulo.

.A simples atualiza<;iio das tarifas,
ha muito congeladas, levou a
algumas empresas a obten<;ao de
melhores resultados anles de serem
privalizadas. Como exemplo, pode-
mos citar a Telebras, que s6 no
primeiro semestre de 1997, incre-
mentou seus lucros em 250%.
Fen6meno similar aconteceu com
as empresas de energia eletrica, como
urn saito de 200% nos lucros da
Eletrobras. lniaginem entao se as
empresas estatais nao tivessem
sido utilizadas para fins estrate-
gicos de combate a infla<;ao e
politica de cresci men to da economia
brasileira; com certeza nao Ihes
faltariam recursos para investimento,
desmontando 0 argumento que tais
empresas saD incapazes de arcar
com os recursos necessarios para
investimento e atender a demanda.
Isto, sem falar que tal argumenta-
<;aoesquece que, em 1989, 0 BNDE
(atual BNDES), ficou proibido por
decreto presidencial de financiar as
empresas estatais. Todavia, ap6s as
privatiza<;6es, 8,2 bilh6es dos 17
bilh6es de reais emprestados pelo
BNDES se destinaram ao setor de
infra-estrutura. Como se pode dizer
que a malha ferroviaria e incapaz
de arcar com seus investimentos
quando seus compradores avaliaram
em 12 milh6es, por ano, 0 investi-
mento necessaria para recuperar
400 locomotivas, valor irris6rio para

o BNDES perto do que ele empres-
tou aos diversos compradores de
estatais'!

Sendo assim, os resultados
.positivos apregoados pelos defen-
sores da politica de privatiza<;ao
nao foram obtidos sem custos
consideraveis para 0 Estado e a
Na<;ao. As condi<;6es de compra, a
redu<;ao dos custos, eleva<;ao dos
pre<;os, as transfercncias de endi-
vidamento das estatais para 0 Esta-
do, dentre outros fatores, indepen-
de que a suposta eficicncia privada
tivesse peso decisivo nos resultados
financeiros positivos apresentados por
parte das empresas privatizadas.

Ao acusarem as empresas Esta-
tais de ineficicncia, a argumenta<;ao
liberal se esquece que mesmo
atendendo a estrategias de politica
econ6mica, diversas dessas em pre-
sas estatais vinham se destacando
internacionalmente, como e 0 caso
da Petrobras, Vale do Rio Doce,
Emhraer, Telebnls, etc.

Nas duas ultimas decadas do sec.
xx, os neoliherais aliados e
encastelados na maioria dos
Governos, incapazes de criticar
e/ou negar consistentemente 0
importante papel exercido pela a<;ao
direta do Estado na produ<;ao, usou
seu poder de cooptar a midia para
justificar as privatiza<;6es, expondo
a sociedade civil a falsa ideia de
que as empresas estatais, alem de
serem deficitarias, retiram 0 dinheiro
que 0 governo deveria gastar em
saude, educa<;ao, seguran<;a, sane-
amento basico e outras atividades
socia is. Outro grande objetivo da
privatiza<;ao foi reduzir 0 deficit
publico.

Ocorre que 0 elevado nivel de
desemprego existente atualmente na
nossa economia, resultado da
implementa<;ao das polfticas neo-
liberais, uma vez que a gestao
privada invariavelmente impoe
cortes significativos de mao de obra
no curto prazo, nao considera a
perda do importante papel estrate-
gico que as empresas estatais exercem
para 0 crescimento s6cio-economico
e equilibrio macroeconomico.

Ao colaborar para 0 desemprego
e tambem para desnacionaliza<;ao, 0
processo de privatiza<;ao contribui
para gerar prejuizos s6cio-economicos
e assim gerar instabilidade polftica.

Cabe aqui uma ressalva, tendo
em conta os diferentes model os
de privatiza<;ao, 0 processo de pri-I
vatiza<;iio franees foi 0 que mais se

aproximou de uma a<;aodemocratica,
tendo em vista que se utilizou da
pulveriza<;ao das a<;6es entre a
popula<;ao, sem que 0 Estado
perdesse 0 controle acionario, ou
quando permitiu a compra de
grandes lotes de a<;6es votantes por
diferentes grupos de investidores.
Dessa forma, ° Estado continuou
ao menos com poder de interferir
nas decisoes das empresas, particu-
larmente das empresas estrategicas
para 0 funcionamento da sua eco-
nomia. Porem, 0 principal ohjetivo
desse processo de privatiza<;ao foi
reduzir 0 deficit publico, e obter 0
chamado "prcmio de controle" que
elevou substancialmente 0 pre<;o
das empresas a serem privatizadas.

Acontece que 0 caso em que 0
Estado ao inves de privatizar uma
empresa de determinado setor
permite a entrada de outras
empresas, para viabilizar uma
ampl ia<;ao da oferta neste setor,
torna social mente mais benefico 0
crescimento e desenvolvimento
economico, haja vista que a presen-
<;ade uma estatal poderia ajudar a
conter a eleva<;ao dos pre<;os pagos
pelo consumidor. Porem, essa con-
correncia poderia fazer com que 0
interesse de entrada do capital pri-
vado diminuisse em virtude do que
possa ocorrer com 0 comportamento
desse concorrente atipico(estatal), que
pode conter os pre<;os de mercado,
porque tern no Tesouro urn garan-
tidor em ultima instfmcia de sua
sobrevivencia e assim poderia limitar
as margens de lucro, que urn sistema
privado 0ligop61ico ou cartelizado
procura viabilizar e/ou maximizar.

o interesse do capital privado
seria menor tambem se 0 Esta-
dO,especialmente os endividados e
com ,deficit de empregos, no intuito
de estimular as exporta<;6es e a
gera<;ao de vagas de trabalho,
estahelecesse metas de exporta<;ao
e de gera<;ao de empregos para
serem atingidos pelos possiveis
compradores. Mas, na atualidade 0
que tern prejudicado 0 objetivo
principal da maioria dos processos
de privatiza<;ao adotados e a
necessidade de arrecadar recursos
para reduzir 0 deficit publico.

Urn balan<;o da venda das esta-
tais no Brasil realizado por Biondi,
utilizando numeros oficiais ate 0 fim
de 1998, apresenta que 0 comporta-
mento da receita obtida pelo Estado
brasileiro nao justifica 0 modelo de
privatiza<;ao adotado. Este autor
mostra que 0 resu Itado fi nal 'e
altamente questionavel:



Valores alribuidos as vendas das cstatais
passivo das empresas 16,5
valor financiado 49, I
valor pago em moedas podres 8,9
valor pago em moeda corrente l 0,7
juros auferidos com a entrada nd

valores que nao entraram ou que sairam dos cofres publicos
passivo repassado \6,5
juros acumulados sobre as dividas 8,7
investimentos feitos anteriormente 28,5
juros sobre os investimentos 8.9
pagamentos em moodas podres 8.9
dinheiro em caixa l.7
dividas assumidas pre·vendas 16.1
compromissos assumidos aposentadorias incalcul'vel
lucros cessantes incalcul'vel
prejuizos com juros subsidiados incalculavcl
despcsas com demissiies pre-venda<; .incalculavel

lotal 85 ,2
Saldo -4.1

Sendo assim fica a pergunta: a
quem beneficiou esse processo e
aonde se prelende chegar com 0

. modelo de privatiza\iao adotado no
Brasil?

1\ parlir desle levanlamento
sobrc 0 processo de privaliza\iao no
Brasil, ludo nos leva a crer que tal
politica aprcsenla resullados dire-
rcntes do discurso e dos proposilos

oficiais que baseou sua implanta\;iio.
Alem de que, perdemos

inslrumentos cSlralegicos de polilica
econilmica e de promo\iao do
desenvolvimenlo e da equidade
social. Pois como se sabe, numa
economia como a brasileira em
que ainda ha setores e regi6es
forlemcnle carentes de acesso a
insumos modernos, a indu\iao do de-

senvolvimento s6cio-economico e
uma tarefa da qual as agen~ias
federais de regula\;iio nao deveriam
seeximir.

'Ricardo Azevedo Silva e economista,
Mestrando em Desenvolvimento
Espa\<o e Meio Ambiente lEI
UNICAMPe bolsista da CAPES.

a nossa po[itica
o /ivro I da Politica de

Aristoteles traz alguns aspectos
interessantes do pensamento
aristotelico.

o primeiro e relativo a
melOdologia usada para enfrelltar
as questoes: dividir os problemas
em talltas partes quantas sejam
necessdrias para 0 entendimento
do todo. c'ste metodo ainda hoje
tem utilidade didatica.

o segundo aspecto interessante
do livro I e a visao que Aristoteles
tem do homem como "animal
civico" que justifica inclusive
um livro do autor sobre politica.
Quanta.\· vezes desejamos isto dos
politicos e. contudo, faltamos as
nossas reunioes de condomfnios?

A visiio de Aristoteles sobre a
mulher e a crianqa nao apresenta
nada de extraordinario pois, tra-
duz apenas a realidade historica
vivida pelo autor. Neste sentido,
ele foi um homem do seu tempo.
Fora do tempo e a mesma visao
aristotelica nos dias de hoje. Basta
pensar no machismo que ainda
permeia nossa sociedade.

Por jim, em relaqiio a escrava-

tura, a polemica posiqao de Aris-
toteles necessita de uma visao
mais ampla sobre a questao.
Primeiramente e preciso nao
defende-Io: ele foi explicito em
afirmar a existencia de uma
natureza diferente entre os ho-
mens livres e escravos apoiando
assim a prdtica comum da
escravidao de seu tempo. Alem
disso, assumiu conhecer posiqao
diferente da sua, que admitia
a igualdade de todos os homens
e, mesmo assim" insistiu na
diferenqa da natureza em homens
livres e escravos. Por outro lado
niio podemos atacd-Io: ele obser-
vou a existencia de homens que
nasceram para 0 comando e de
outros para a obediencia e
associou esta visao para explicar
a 'diferenqa em "natureza" dos
homens e justificar assim a
escravatura. Percebeu que em
alguns regimes politicos hd
uma alterniincia de poder que
transforma 0 que comanda no que
ohedece e vice-versa.

Mesmo deixando de lado a
complacencia da visao historicista,

podemos claramente identificar 0
mesmo pensamento aristotelico
na ideologia dominante da
sociedade que vivemos em
relaqao as classes men os
favorecidas.

Portanto, embora nao concor-
de com Aristoteles, percebo que 0
Brasil, 0 pais das desigualdades,
faz eco aos seus pensamentos
neste campo. Como serao julgados
pela histaria aqueles cidadiios .
mais just os de nossa epoca,
inclusive eu, que pagam cento e
oitenta reais mensais para uma
empregada domestica e gastam
trinta reais em um jantar em um
restaurante? Espero que seja com
mais complacencia que a usada
para julgar Arist6teles nestas
linhas.

'Jose Machado Moila Neto e professor
do Depar/amento de Quimica/UFPl,
Dou/or em Quimica pela UNlCAMP. E
aluno do Curso de Filosofia da UFPl.



IMPORTANCIA DA PESQUISA PARA 0 SEGMENTO VAREJISTA

o varejo brasileiro come~a a
ingressar numa nova realidade com
mais maturidade. Com a estabilidade
da economia e os mercados funcio-
nando com mais eficiencia, ja se per-
cebe os prcidutos nacionais com-
petirem com os importados com certa
paridade. Nesta real idade, como
ex pi ica Ruotulo (1999, p.105), 0
varejista para obter vantagem
competitiva e neces-sario ter "a
capacidade de entender, atrair e
satisfazer os consumidores".

Neste contexto, as empresas de
supermercados que tern como final i-
dade atender seus cl ientes de
maneira eficientc e eficaz, tera na
pesquisa de mercado 0 principal
instrumento de gestiio para avaliar
ou mensurar como esta a satisfa~iio
do seus consumidores com rela~iio
aos servi~os prestados por suas
lojas. tyIostrando a importiincia da
pesquisa, Berry (2001, p.96-97), cita
o resultado da pesquisa realizada
pela Discount Store News, onde 0
conceito de conveniencia como
entende 0 varejista, e diferente da
compreensiio do cliente. Para 0
varejista, "conveniencia se resuma
quase que exclusivamente a loca-
liza~o e a mais urn ou outro aspec-
to, como distribui~iio e variedade
de produtos, conhecimento do pes-
soal de vendas, qualidade de aten-
dimento, 'layout' da loja ou muitas
(e boas) vagas no estacionamento".
A pesquisa, no entanto, revelou que
na concep~o do c1iente este conceito
e mais amplo. Os entrevistados res-
ponderam: Conveniencia e "compras
rapidas no mesmo local, boa indi-
ca~o da localiza~iio das merca-
dorias, corredores bem demarcados
e com placas, mais largos, born
estoque, pre~o apresentados de
forma clara, polfticas simples para
devoJu~iio, pessoal de atendimento
suficienie, amplia~o do horario de
funcionamento para 24 horas e
caixas de pagamento centralizadas e
eficientes". Esta pesquisa mudou a
concep~iio do varejista, em rela~iio
ao conceito de conveniencia e esta
mudan~a 0 possibilitara oferecer
mais atributos adequados a satis-
fa~o do seus c1ientes. Como se
percebe, a pesquisa bem elaborada
permite ao varejista compreender,
na opiniiio do consumidor, que
servi~os estiio promovendo satis-
fa~iio ou insatisfa~iio para sua
c1ientela. Atualmente, 0 empresario
que pretende estar adequado com
as necessidades, desejos e expec-
tativas de seus cl ientes, tera que
buscar na pesquisa mercadol6gica

as respostas essenciais que Irao
servir de base para constru~iio de
estrategias que possibil itariio as
empresas de supermercado oferece-
rem servi~os e produtos que real-
mente os cl ientes querem comprar.

Neste contexto, Ruotulo (1999,
p.106), mostra esquematicamente 0
processo de satisfa~iio dos c1ientes
e suas rea'>6es que a pesquisa deve
ser capaz de captar (Figura I).

o processo inicia quando 0
consumidor come~a a manifestar
sua satisfa~o na fase da prc-
compra. £Ie, antes de conhecer a 10-
ja ou realizar qua.lquer compra ja
demonstra expectativa com rela~iio
aos servi~s que 0 estabelecimento
presta, como tambcm no que se
refere a qualidade dos produtos.
Os fatores que se relacionam para
esta expectaliva siio as expericncias
passadas, opini6es de outros c1ien-
tes, a propaganda e os aspectos
que formam a expectativa previa ao
ato da compra. .

Ap6s todo esse comportamenlo
na pre-compra, 0 cl iente efetua a
compra. Logo ap6s este fato, ele
passa a fazer uma avalia~iio com-
parativa entre a expectativa previa
e 0 que de fato aconteceu depois
da compra. Como diz Ruotulo(1999),
tres situa~6es podem se verificar:
desconfirma~o positiva, confirma~iio
e desconfirma~iio negativa da
expectativa previa. A desconfirma~iio
positiva e a situa~iio em que as
surpresas foram favoniveis para 0
consumidor; a experiencia de compra
excedeu suas expectativas. Esta
situa~iio podera levar a cativa~iio do
c1iente e sua posterior fideliza~iio
se 0 supermercadista continuar
desenvolvendo estrategias que sem-
pre preencham as expectativa de
sua c1ientela com rela~iio a
excelcncia em servi~s e nos produ-

tos em seus pontos de vendas.
A situa~iio confirmar;iio OCOTTe

quando as expectativas siio con-
firmadas; ou seja, 0 consumidor sai
da~ compras com exatamente a mes-
ma expectativa que entrou. Nada
foi acrescentado a sua satisfa~iio.
A ultima situar;iio denominada des-
confirma~iio negativa evidencia que
o c1iente teve as suas expectativas
previas frustadas. Nessa situa~iio a
expericncia de compra foi desagra-
Javel. 0 c1iente estar num estado
de insatisfar;iio. .

As tres situa~6es podem pro-
vocar cinco rea<;6es distintas dos
consumidores: A desconfirma~iio
positiva podeni gerar uma rea~iio
expressiva ( 0 c1iente manifesta sua
satisfa<;iio) ou a uma rea~iio inter-
nal izada ( 0 cI iente muda sua atitude
favoravelmente, mas niio manifesta).
A situa~iio de confirma<;iio conduz
invariavelmente a uma rear;iio intcr-
nalizada, 0 consumidor niio sc mani-
festa. A desconfirma<;ao negativa,
por sua vez, pod era dar origem a
uma rear;ao expressiva (reclama<;<)es,
queixas, comentarios com os amigos
etc.).

o grande papel da pesquisa
bem realizada e 0 de poder identi-
ficar todas as cinco rea'>6es pos-
sfveis dos consumidores para que
o supermereadista possa interferir
de forma positiva no sentido de
prestar servi~os de excelcncia e
oferecer produtos de qualidade
superior que promovam uma expe-
riencia de compra inesquecfvel para
toda sua c1ientela •

'Tiago Cardoso Rosa e professor do
DECON/UFPI. Doutorando em Cien-
cias Empresariais pela Universidade del
Musco Social Argentino.

Expectativa
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ncgaliv3
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CAPITALISMO, NEOLIBERALISMO E MARXISMO

Com a ascensao das polfticas
neoliberais, a Teoria Marxista, apa-
rentemente, sai de cena. Porem, se
olharmos para as relac;6es sociais no
capitalismo, perceberemos que a
dualidade esta incrustada nas coisas
e nas pessoas.

A queda dos sistemas socialistas
no Leste Europeu colocou a mostra
as deficiencias de urn sistema que,
segundo estudiosos, nao passava
de u ma nova face dada ao
capitalismo. Sob este aspecto, nao
poderiamos sequer dizer que houve
uma experiencia social ista. 0 sistema
experimenlado pelos russos estava
representado por uma classe de
privilegiados que compunham 0

Partido Comunista Sovietico e que
comandava 0 pais. Houve, portanto,
apenas uma alterac;ao na correlac;ao
de forc;as naquele pais. Antes da
Revoluc;ao, a burguesia delinha 0

comando; apos, 0 poder passa as
maos dos bolcheviques, continuan-
do a existir uma sociedade de clas-
ses. A 'crise politica, economica e
social assinalada pela reunificac;ao
da Alemanha e outros incidentes
historicos marcaram a reintegrac;ao
dos paises comunistas a economia
de mercado, com uma conseqliente
abertura aos f1uxos de capitais e
sujeic;ao as crises sistemicas do
capitalismo.

o estado, na grande maioria dos
paises, tern recuado em suas
intervenc;6es na economia, a nlio ser
nos periodos de crise em que se
tern recorrido a pol iticas de orienta-
c;ao keynesiana. Por urn lado, isto
pode ser visto comQ uma retomada
das ideias preconizadas pelos
economistas c1assicos e, por outro,
como urn simples efeito da dinamica
centro-peri feria, uma vez que os
paises centrais implementaram
reformas" liberalizantes ", baseadas,
sobretudo, na reslric;ao dos beneff-
cios socia is auferidos com a implan-
tac;lio do Welfare State; e passaram
a exigir dos paises perifericos a
adoc;ao de polfticas semelhantes,
como urn meio de resolver 0

problema cronico do desemprego,
entao com altas taxas na Europa no
pos-guerra. A abertu!a dos paises
perifericos aos f1uxos externos tern
possibilitado a imporlac;iio de desem-

prego, a desnacional izac;lio do
parque industrial, bem como urn
desestimulo ao crescimento e
diversificac;ao da industria nacional.

Ale a decada de 70, os paises
centrais encontravam-se parcial-
menle desarticulados e permitiram
aos paises da periferia maior
I iberdade para 0 planejamenlo de
politicas de desenvolvimento, onde 0

Brasil, 0 Mexico e a Argentina,
conseguiram, grac;as ao advento da
CEPAL, imprimir urn processo de
crescimento economico considera-
vel. Entretanto, a rearticula<;ao dos
paises do centro e a retomada do
imperialismo submete a periferia a
velha dinamica do capitalismo. Tal
fenlimeno e constatado pelo processo
de privatiza<;ao principal mente na
America Latina.

"Basta olhar as milltiplas
realidades que coexistem
a[?lomeradas, onde quase

todos tentam se
enquadrar em moldes

estabelecidos pelo
sistema e acabam

parecendo verdadeiros
soldados,

uniJormizados, com sua
propria bandeira em

punho ... "

o avanc;o economico da peri feria
no pas-guerra decorreu da desmis-
tificac;ao da Ttoria das Vantagens
Comparativas, que fundamentou a
Divisao Internacional do Trabalho.
Apesar dos avanc;os, houve a
formac;ao de seguimentos sociais
ligados a atividades com alto nivel
de produtividade e direcionadas ao
mercado externo, 0 que Ihes possibi-
litou manter urn elevado padrao de
vida, contrastando com 0 reslo da
sociedade. A conlinuidade do mode-
10 tern produzido reflexos sociais
negativos. A marginalizac;ao tern
criado verdadeiros exercitos de
indigentes que imprimem 0 terror
nas cidades brasileiras.

Diante dessa evoluc;ao hist6rica,
em nivel nacional, e impossivel
deixar de assinalar a passagem da
sociedade brasileira voltada para
a a gropecuaria, conservadora e nao

consumista para uma sociedade
urbano-industrial, voltada para a
industria e 0 comercio e com prin-
cipios liberais. Vejo, neste ponto, 0

inicio da sociedade de consumo no
Brasil, fato que, dentro do contexto
capitalista, representa uma grande
evolu<;lio, mas que, ao ser melhor
analisado sob os aspectos moral e
etico, gera questionamentos. E
justificavel tentar convencer as
pessoas a consumir bens e servic;os
pelo simples fato de que esta sendo
gerada renda para alguem, mesmo
que isso signifique 0 desrespeito a
dignidade humana e, ale mesmo, a
coisificac;ao das pessoas ?

Numa sociedade de consumo a
ordem e:consumir! consumir! E, se
nao consumimos, boomm!!! ... Era
uma vez urn sistema que estava
teoricamente em equilibrio e on de
o Estado pouco deveria intervir.
o marketing tern que criar novas
necessidades e 0 mercado lem que
procurar incorporar aqueles que
ainda estao a margem do sistema.
Lembremos alguns" ARTIST AS"
que emergiram recentemente e ,
nao sei como, conseguem encontrar
"CONSUMIDORES" para seus
produtos de excelente qualidade.
Certamente que e obra do
marketing.

A dicotomia essencial do
capital ismo esta em cada esquina,
em cada rosto. Basta olhar as
multiplas realidades que coexistem
aglomeradas, onde quase todos
tentam se enquadrar em moldes
estabelecidos pelo sistema e
acabam parecendo verdadeiros
soldados, uniformizados , com sua
propria bandeira em punho e
prontos para imprimir uma
escalada, nlio rumo a dignidade, a
cidadania mas a capacidade de
consumir cada vez mais e melhor.

Ha uma aiscte6ricado marxismo?
Talvez este seja 0 pensamento

dos neoliberias. Na minha concep-
c;ao, acredito que Marx nao seja
teoria, Marx e a pr6pria realidade
humana universal e esta, certa-
mente, nlio se extingue.

Lembremos agora da merca-
doria, celula basica do sistema, 0

pecado original, que se multiplica
e se incorpora em tudo e em todos.



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.

+Jucelino Mendes da Silva c aluno
do Curso de Ciencias Econ6micasi
UFI'I

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.

• Marcelo Ricartc e aluno do Curso
de Ciencias Economicas/UFPI



IMPORTANCIA DA ECONOMIA RURAL

Duranle 0 se~unda periado leli-
va do ano de 2000 live a aporlu-,
nidade de cursar t;canamia Uural,
uma disciplina oplaliva, a qual
nos chamau alenfiia para uma
serie de aspectos relevames da
economia capilalisla. Ap6s uma
analise mais aproJundada, percebi
o quanlo e importanle a eSludo
desla disciplina dell/ra da ciencia
economica. I>ara que possamos ler
uma compreensiio melhor do de-
senvo!l'imento da economia capi-
lalisla, e exlremamenle necessario
analisarmos todas as modiJicaf6es
que ocorrem na produfiio a~ricola,
qualldo 0 modo de produr;iio
capilalisla Iransfarma as Jorr;as
prodlIlivas e as relar;6es de produ-
r;iio do sewr prima ria. 0 capila-
lismo nasce, sem dlivida alguma,
no bojo da Revolur;iio Induslrial, e
eSla, por sua vez, IralOu-se de uma
revolur;iio de caraler eminentemen-
Ie urbana.Mas 0 capitalismo jamais
poderia se consolidar de forma
plena sem antes ler que, necessaria-
menle, reJormular loda a ordem
social no campo. 0 eSludo da
I';conomia Rural pode nos propor-
cionar lambem uma compreensiio
da exislencia de Jormas de produ-
fiio niio especificamenle capitalistas,
como os laliJundios extralivislas
exislenles na economia do Piaui.

Imporlanle Irabalho nesle
sentido Joi elahorado pelo le6rico
marxisla alemiio Karl Kaulsky,
em sell livro inlilulado "A Quesliio
Agraria ". 1;'le IIOS revela que na
agricli/lura. pre-capilalisla Ita
uma indlislria camponesa de bens
de COlisumo e de produr;iio susten-
lada pelo interctimbio comercial
do excedenle, enlre as diversas
llllidades produlivas-oJicinas de
arlesanalo. Com a enlrada de
prodwos induslriais no campo,
esla cadeia de inlerctimbio e
quebrada. Desla forma a produlor
rural pre-capilalisla deixa de
canalizar 0 seu excedente para a
economia de subsistencia e, apas
a passagem par uma economia
mercanlil simples, acaba por
deslinar sua produr;iio a economia
mercanlil capitalista.

I~sle e apenas um, denlre as
varios aspeclos abordados par
Kaulsky, para explicar as Irans-
formar;oes ocorridas no campo,
apos 0 surgimento do modo de

prodl/{;iio capilalisla. Suo analisa-
dos lambem os problemas da
adaplar;uo da produr;iio as
nf:'cessidades do mercado, a Jorma-
r;iio da grande propriedade a~ri-
cola e as dificuldades de inlrodu-
{"do da maquinaria na prudur;ao
agricola. Do ponlO de viSla das re-
la(Jies de produr;do, Kaulsky
discorre sobre 0 aparecimenlo da
jigura do comncianle inlermedia-
rio conhf'cido no Brasil como" alra-
vessador ", 0 aumento da demanda
por moeda c da usura 110 campo
(' a proletarizar;ao do campones.
A analise do aulor nos leva a
coneluir que, a exemplo do que
aconlece na cidade, no campo
lambem ha uma luta de elasses,
com caraclerislicas muilo proprias.
(" juslamenle ai que reside a
imporltincia do eSll/do desla
disciplina denlro do nosso curso

No conlexlo da Jormar;iio
economica brasileira, a imporltin-
cia do eSludo da Economia Uural
residf:' em varios aspectos. I:'xisle a
necessidade de uma analise mais
aproJllndada da Irajel(Jria das
lavouras de ar;licar e cafe, respon-
saveis pela maior parte da his/(kia
economica de IIOSSOpais. A Jorma-
fiio de nossa eslrutura Jundiaria e
a quesliio da pequena propriedade,
como lambem as causas e conse-
quencias do surgimento de movi-
menlos sociai.~ de IUla pela posse
da lerra. Mllilo embora muilas
deslas quesliies ja possam ler sido
vistas em oulras cadeiras, de forma
ponlual, e imporlanle analisa-las
de malleira coesa, para quI'
pm'samos ler uma visiio mais nitida
da farmar;ao de I/()SSO selor
prima ria.

Merece deslaque nesle particu-
lar a analise Jeita por John
Wilkinson, em "0 E'slado, a
A~roindlistria e a Pequena Prodll-
r;iio". Lanr;ando mao do inslrumen-
lal leorico elaborado por Kaulsky ,
Wilkinson Jaz lima revisuo das
principaLI' teses exislentes sabre a
Jormar;iio da estrutura agraria
brasileira, com enJase na regiao
nordestina. 0 autor agrupa as
diversas visoes em duas correnles
distinlas: uma que eSlabelece uma
similaridade entre a eslrulura
a~raria brasileira no periodo pos-
escravisla e a feudalismo euro-
peu, venda na figura de parceiros

e arrendalarios brasileiros uma
correspondencia com 0 campones
ellropeu do periodo Jeudal. Na
correnle oposla, as relar;ocs de
prodllr;ao entre 0 parceirularren-
daltirio e 0 laliJundiario brasi-
leiro siio vislas como relar;oes
capilalislas mercanlis. ALem dislO,
os adversarios da lese Jeudalisla
alegam que 0 parceiro ou arren-
dalario enconlrava-se desprovido
de seu principal meio de produ-
r;ao: a lerra. Setldo assim, eles nao
poderiam ser deJinidos como
camponeses, nos moldes da
agricultura Jeudal.

ConJrolllando eslas duas vis6es,
Wilkinson conelui que a elasse
de pequenos prudutores brasi-
leirus "...compreende na sua l/lQifJr
parte UI/lQ massa altamenle instti-
vel de pequenos produlores em
parcelas de tal/lQnho in viti vel, em
vtirios esltigios de prolelarizar;ao
e crescenlemenle amear;ados de
completa expropriar;iio.".

lJianle de lais conslalar;oes
parece se afigurar de forma clara
que a compreel/sao de lodo e
qualquer sislema economico deve
passar irremediavelmente pela
compreensao do JuncionamenlU
do sewr prima rio, uma vez que
esle consliWi a base da cadeia
produliva. 0 crescenle inleresse
das ~randes corporar;6es pe/o
domil/io da biolecnol()~ia I' uma
prova irreJutavel desle fa to. Se
lemos em mente a imporltincia de
se Cllrsar uma cadeira de f;cono-
mia Induslrial, por que devemos
achar que seja menos imporlal/te
cursar a cadeira de F:conomia
Rural? Ou sera que I/ossas tet/detl-
cias ideologicas nos impulsiol/am
a desprezar esla lillima?

Desla Jorma enlendemos que
a disciplina de Economia Rural
esta reveslida de uma imporltincia
muito grande para ser relegada a
condir;iio de disciplilla oplativa.
Propomos a sua passagem para
o curriclilo obri~al6rio e, iI/elusi-
ve, a mudal/r;a de seu nome para
I::col/omia Agraria •

'Clesio Ramiro da Silva Melao e a/uno do
Curso de eiencias Economicas/UfPI



Figura !~Artig(?: Convergcncia do Produto Pcr Capita entre Palscs no pcrlodo 1950-1990:
uma analIse utilIzando desvio padrao
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REGUlAMENTO DO q>NCURSO DE CJUA<;Ao DA LOGOMARCA COMEMORATIV A DOS 50 ANOS
DE REBUlAMENTA<;AO DA PROFlSSAO DE ECONOMLSTA NO BRASIL E 25 ANOS DE ECONOMIA
DAUFI)!
o presidente do Conselho Regional de Economia - 22" Regiao, no uso de suas atribui<;6es legais toma publico que se acham
abertas no periodo de 19de mar<;oa 19 de abril de 200 1, as inscri<;6es p'ara 0 Concurso de Cria<;iioda Logomarca comemorativa
dos 50 an os de regulamenla<;;ao da profissao de economista no Brasil e 25 anos de economia da UFPl, destinado a premiar a
melhor cria<;iio(Iogom area) e que obedeceni os seguintes requisitos:
1) A artc(logomarca) sera de livre cria<;ao, desde que apresente um conteudo que represente graficamente os 50 anos de
profissao de cconomista no Brasil e 25 anos do curso de Economia da UFPI;
2) A cria<;ao tera que ser entregue em tres vias imprcssas em papel offcio e em disquete dentro de um envelope lacrado
ident i!"icado apenas por um pseud6nimo; 2.1) Se.rao considerados participantes do concurso as logomarcas entregues, na sede
do Corecon-Pi e na Coordena<;iio do Curso de Economia, ate 0 ultimo dia do periodo de inscri<;6es estabelecido pelos
organizadores;
3) Somenle poderao se inscrever no concurso os economistas com insci<;aoneste conselho e os estudantes do cursos de
economia de institui<;6es de ensino superior do Estado do Piauf; 3.1) No ato da inscri<;ao os candidatos aderem a todas as regra
deste Regulamento; 3.2) No alO da entrega da logomarca 0 candidato tera que apresentar documentos que comprovem a sua
condi<;iio de profissional ou de estudante de economia;s
4) Para sele<;iio final das cria<;6es sera formada uma comissao EXPEDIENTE
julgadora formada por no minimo tres publicitarios, que serao
indicados pelo Conselho Regional de Economia do Piauf;4.I)A
comissao podera deixar de.sugerir a premia<;iio, caso as cria<;6es
naoalcan<;araem um nivel tecnico compatfvel; 4.2) 0 resultado
final do concurso e irrecorrivel; 4.3) Fica estabelecido como premio
para 0 vencedor do concurso 0 valor de RS 500,00 (qu inhentos
reais). que sera enlregue numa data oporlunamente divulgada
at raves da imprensa pelo CORECON-Pi; 4.4) Os casos omlssos
serao resolvidos pela presidencia do CORECON-Pl.
Anlonio de Padua Carvalho
Presidenle do Conselho Regional de Economia - 22" Regiao

"Se estamos lenlando descer ao amago dos problemas,
uma pergunta se coloca Ii nossa refle.xiio: a educar;iio que
gerou 0 nossso mundo, liberta ou escraviza?

Se a tirvore deve ser julgada pelos frulos, a educar;iio - do
lar, da ~scola, da Igreja, das grandes e pequenas religi6es -
eSlti precisando de mudanr;as profundas.

Apesar de todos os pais desejarem 0 bem maximo para os
Jilhos; apesar de a escola pretender ser de vida, pela vida e
para 0 vida; opesar de a Igreja prelender apresentar Deus
como Poi e levar os homens a viverem como irmiios, como
explicar, que no balanr;o geral do esfort,;o educativo,
enconlramos 20% da humanidade com mais de 80% dos
recursos da Terra e, consequentemente, 80% da humanidade
com menos de 20% dos recursos da Terra?"

Dom Helder Pessoa Camara
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