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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
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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


