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"Nos paises onde a propriedade esta bem
protegida, e mais faci! viver sem dinheiro do que
sem os pobres, pois qaem faria 0 trahalho? Se
nao se deve deixar os pobres morrerem de fome,
nao se lhes deve dar coisa algama qae lhes
permita economizarem. Se esporadicamenle am
individao, iJ casta de trabalho e de privar;6es,
se eleva acima das condil;6es em qae nascea,
ningalim /he deve criar obstaca/os: Ii inegtive/ qae
para todo individtlO, para toda familia, 0 mais
stihio Ii praticar a fragalidade; mas Ii interesse
de todas as nar;6es ricas qae a maior parte dos
pobres nunca fique desocupada e qae, ao mesmo
tempo, gaste tado 0 qae ganha ...Os qae ganham
saa vida com a traba/ho qaotidiano s6 tem como
estimu/o, para preslar seas servir;os, suas
necessidades. Por isso Ii prudente mitigti-/as, mas
seria loacara carti-/as. A unica coisa qae pode
tornar ativo 0 traba/hador Ii am sa/tirio mode-
rado. Um salario demasiadamente peqaeno,
segando a temperamento do traba/hador, depri-
me-a au desespera-o; am demasiadamente grande
lOrna-a inso/ente e pregair;oso ...Numa nar;ao livre
onde se proihe a escravatura, a riqaeza mais
segara Ii constituida por am grande numero de
pobres /aboriosos.Constitaem fonte inesgoltivel
para a recratamento da marinha e do exlircito;
sem des nada se poderia frair nem poderiam
ser exp/orados as prodatos de am pais. Para
tamar feliz a sociedade e para qae 0 povo viva
contente mesmo em condir;6es misertiveis, Ii
necesstirio qae a maioria permaner;a ignorante
e pohre. 0 saber aamenta e ma/tiplica nossos
desejos, e quanta menos um homem deseja mais
faci/ Ii satisfazer suas necessidades".

Escrito no infcio do seculo XVIII por Bernard de
Mandeville, eSle lexto poderia esclarecer aos nossos
dias, como pensam os inumeros homens que
governam paises, neg6cios, institui\;oes e
consequenlemente, as pessoas.

Poderiamos procurar entender com Mandeville
a permancncia da miseria que lraz consigo a sua
pior e mais nefasta consequencia:a fome. Ninguem
desconhece que a subnutri<;ao nos dois primeiros
anos de vida de um ser humano, e prejudicial em
lodos os aspectos da vida e no decorrer do que
reslar dela. A deSnulri\;ao causa, alem da morte, a
apatia, a redu\«'ioda visao e a atrofia do crescimen-
to. E facil encontrar anles da miseria, a presen\;a de
polit icas concenlradoras de renda e a ausencia de
polfticas puhlicas voltadas para a educa\;iio. A 16gica
insana desses modelus de desenvolvimenlo baseia-
se na necessidade da exclusao de muilos para 0
enriquecimento de poucos. Que resposla teriamos
paraaquestao:a humanidade e cruel ou desvairada?

E sobre educa\;iio,acompanhamos perplexos atra-
yes dos nOIiciosos, 0 desenvolver dos acontecimentos
que delinearam um quadro surrealista. A silua\;iio
criada pelo Presidenle da Republica e 0 Ministro
da Educa<;ao diante da greve realizada pelos
professorcs universitarios impressiona qualquer
criaJura possuidora de um minima de born senso.

E lamentavel observarmos a truculencia e a hos-
tilidade que assomam nu Presidenle e seu Minislro
quando nao conseguem manler um dialogo com
os professorcs, uu desrespeilam 0 direito de greve
ou ainda, quando provocam uma crise desnecessaria
entre os poderes executivo e' judiciario. FHC
Iransforma os seus discursos, principal mente aque-
les proferidos em outras Iinguas, em piadas irritanles
e de pessimo gosto. Percebe-seque 0 presidente dos
"vagabundos" c "coitados" parece pensar que dirige
um pais de pusilanimes e idiotas.

Sera preciso procurar um lexto bem mais cruel
do que 0 publicado no inicio deste, para entender
FHCe Paulo Renato?
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NOTAS SOERE

No artigo anterior falamos dos ciclos
econ6micos que marcaram a evolu«ao
do setor rural piauiense. 0 presente
artigo objetiva apresentar uma anal ise
sucinta do periodo correspondente aos
meados dos anos 70 ate ao final dos
anos 90.

Nos anos 70 afirmou-se na agricul-
tura brasileira 0 cbamado "complexo
agro-industrial" (CAI), que pode ser
definido como a integra«ao da agricul-
tura com a industria voltada para a
produ«ao de insumos e maquinas e a
industria processadora de produtos
agropecuarios, assim como os servi«os
e 0 comercio. Esse padrao estendeu-se
por to do 0 pais, embora de modo
desigual, em que muitas unidndes
agricolas ficam de fora, sobretudo em
regi6es pouco desenvolvidas.No Piaui,
pOT exemplo, mais de 85% das un ida-
des produtivas ainda nao se inseriram
no processo e, por isso, continuam
atuando com tecnicas rudimentares,
sem acesso a credito e com baixa
participa«ao no mercado.

Esse processo representou uma forte
moderniza«ao da agricuitura brasileira,
sobretudo nas regioes mais desenvolvidas.
As regioes mais pobres se inserem de
modo marginal e sofreram grandes
perdas na - participa«ao do mercado
nacional, inclusive perdendo mercados
para novas regioes, como 0 centro-
oeste, por exemplo. A caracteristica
principal foi 0 aumento de importancia
produtiva das unidades modernizadas
e de produtos considerados nobres
como soja, cana-de-a«ucar, cafe, cacau,
laranja, milho, trigo, bovinos, leite de
vaca, etc.

o Piaui se insere nesse processo
atraves de programas governamentais
implementados a partir dos anos 70.
Em 1974, foi implementado 0
POLONORDESTE com cerca de cinco
(5) PDRls (Programa de Desenvolvi-
mento Rurallntegrado), atingindo 0 Delta
do Parnaiba, Vale do Gurgueia, Vale do
Fidalgo e as Fazendas Estaduais. Os
gastos se concentraram em estradas
vicinais, eletrifica«ao rural, assistencia
tecnica, patrulhas motomecanizadas,
armazens, equipamentos de saude e
educa«ao, etc.

No inieio dos anos 80, foi lan«ado
o PDRI do Vale do Parnaiba como
uma extensao do PDRI do Delta do
Parnaiba. Tinha como alvo beneficiar
cerca de 28 municipios da regiao mais
populosa do Estado. 0 PDRI contava
com 0 apoio financeiro do BIRD (Banco
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Mundial) e tinha como estrategia
basica possibil itar acesso a terra a
produtores nao-proprietarios atraves do
componente fundiario que comprava
e distribuia terras a produtores pre-
selecionados. Pretendia aplicar um
montanle aproximado de 100 milh6es de
d61ares nos primeiros cinco anos de
atua«ao.

Esses programas possuiam compo-
nentes altamente modernizantes, pois
oferereciam credito, terras, assistencia
tecnica, incentivavam 0 uso de insumos
modern os na agricultura e avan«avam
na cria«ao de vias de transportes
para inserir no mercado os produtores
beneficiados. Porem, apesar de apre-
sentarem como objetivo beneficiar
pequenos produtores, adotavam crite-
rios que excluiam a massa mais pobre
de famflias rurais, ilquelas sem terras
e/ou com posse de terras abaixo de 5
ha, que, em algumas regi6es chegavam
a mais de 70% das famfl ias. I\lem
disso, como as principais obras ocorriam
em propriedades privadas, os maiores
beneficiarios foram os grandes
proprietarios de terras, ate mesmo por
causa de seu poder de influencia na
hora de distribuir os recursos e definir
os beneficiarios.

A partir de 1987 foi implantado 0
PAPP(Programa de apoio ao Pequeno
Produtor), 0 qual visava corrigir
distor«oes dos programas anteriores
atraves da filosofia dos projetos
comunitarios com componentes de
investimentos integrados. Porem, os
recursos aplicados eram insuficientes
e sua aplicac,;ao esteve hem abaixo
das metas estabelecidas. 0 program a
nao funcionou de forma sincronizada,
em termos de aplicac,;ao de seus com-
ponentes, e muito menos na dose
desejada, alem de influencias negativas
de clites localizadas e de sindicatos
rurais.

Os projetos de irriga«ao vieram a
reboque da politica regional de
irriga«ao, pois 0 Piaui, na verdade
nunca formulou nenhuma politica
coerente de irriga«ao. As areas
potencial mente irrigaveis chegam, de
acordo com levantamentos prelimina-
res, a cerca de 438.450 ha. No entanto,
quase a totalidade desses recursos
encontram-se em estado bruto, nao
passam de 15.000 ha, as areas irriga-
das, considerando-se que 2/3 sao de
iniciativa privada e, grande parte, em
irriga«ao em varzeas. Esses projetos
pouco avanc,;aram por falta de uma
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politica estadual mais consistente e de
longo prazo. Foram cerca de 1.093
projetos implantados do Pr6- varzeas
entre 1981/88, abrangendo 17.529 ha.
Outros tantos foram tentados no ambito
do POLONORDESTE, mas a maioria
fracassou, beneficiando apenas forne-
cedores de equipamentos e outros
intermediarios.

Durante 0 periodo de 1971 a 1984
foram implantados 70 projetos agro-
pecuarios dentro do Finor-Agropecuario.
Foram 50 projetos para pecuaria de
corte, em sua maior parte, e os demais
na area agricola. Estes projetos se
espalharam por 32 municfpios, con-
centrando-se no centro-sui do Estado,
sobreludo nos municfpios de Canto do
Buriti (10), Ribeiro Gon«alves (9),
Jerumenha (6), Uru«ui (5), Pio IX (5).
Os demais municfpios receberam no ma-
ximo tres projetos, sendo seus cfeitos
menos importantes que nos municfpios
citados. Pode-se acrescentar a estes
projetos, os de financiamentos para
projetos de reflorestamento no ambito
do IBDF (Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento Florestal).

Embora 0 potencial transformador
desses projetos seja grande, princi-
pal mente os efeitos na produ«ao e no de
emprego, no Piaui esses efeitos foram
pouco significativos. I\s causas sao
variadas:
(1) insuficiencia de recursos para 0 bom

desempenho dos projetos devido a
pulveriza«ao de recursos;
(2) desvio de recursos dos projetos para

outras atividades . No Piaui, os projetos,
em sua maior parte, nunca chegaram a
se constituir em empresas modern as
devido a problemas de ma aplica«ao de
recursos, desvios de recursos e outros
problemas ligados a falta de um
mercado de trabalho dinamico, distancia
dos mercados consumidores, baixa
fertilidade das terras, produtores com
baixos conhecimentos tecnol6gicos e
ausencia de um projeto de desen-
volvimento integrando os varios setores
econ6micos.

As repercuss6es foram marcantes na
estrutura econ6mica do Estado. Um
importante efeito foi 0 impulso na
utiliza«ao de areas com lavouras per-
manentes, ressaltando as lavouras de
caju. Assim, as areas de lavouras
cresceram a tax as hem superiores as
lavouras temporarias. Pode-se atribuir a
esses projetos 0 grande cresci men to na
util izac,;ao de trabal hadores em regime
temporario, os quais aumentaram, nos



Revisitando a forma~iio
economica do Piaui
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A historiografia piauiense pouco
tem avanl;ado nas antilises sobre a
for~ar;ao economica do Piaui. Ainda
se reproduz a tese dos"ciclos economi-
cos", difundida por textos cltissicos da
historia economica do Brasil, para
apresentar a entao nascente economia
do Estado e justificar 0 seu atraso
frente outras regioes. Tal tese de inter-
pretar;ao da formar;ao da economia
brasileira instituiu legados historio-
grtificos que comprometem, e muito, a
compreensao de economias regionais
que, segundo os defensores, se mo:'>tra-
ram pouco inseridas, ou inseridas
periodicamente, no contexto geral de
acumular;ao.

A concepr;aometodologica dos ciclos
tem em FormaftioEconomica doBrasil
de Celso Furtado, salvo engano, sua
principal fonte de divulgafao e in-
fluencia nas gerafoes de escritos. A
fonte se constitui como referencia de
qualidade inquestiontivel, contudo, a
tese potencializou 0 surgimento em es-
tudos regionalizados de explicafoes do
processo economico que tendem a
apresentar as economias como pro-
pulsoras de desenvolvimento apenas
quando se constituem enquanto" cicio ".
Assim, as atividades economicas ciclicas,
apresentadas como dominantes e
voltadas para 0 mercado adquirem
status de dinamicas. Segundo estas
explicafoes, passado 0 periodo de
inserfao, como resultado da "perda de
mercado", surge a fase de decadencia,
onde as atividades entram em processo
de involufao ao ponto de transforma-
rem-se em economias de subsistencia.

No Piaui, estudos mostram a
agropecutiria como base economica
dominante na Historia do Estado.
Segundo as antilises, a pecutiria,
atividade ciclica, predominante entre
os seculos XVII e XIX, apresentou sua
fase dinlimica e de decadbicia. No
primeiro momento, ate inicio dos
Dezenove, as unidades produtivas, as
fazendas, encontravam-se integradas
ao mercado, participando ativamente
do comercio de gada bovino no Nordeste
e Minas Gerais.

Neste contexto, a excefao do cultivo
de algodao, a agricultura praticada
era a de subsistencia, voltada para
satisfazer as limitadas necessidades das
fazendas e de seus minguados traba-
lhadores. No periodo de decadencia, a

---------------- pecutiria se transforma, tambem, em
atividade de cartiter de subsistencia, 0
que significou para a economia es-
tagnafao, pobreza e isolamento socio-
economico. Nesta perspectiva, cessam 0

anos 80, em termos de nlimero e em
meses de contrata<;iio, os maiores indices
de utiliza<;iio foram registrados nos
municipios de maior incidencia de
projetos.

A pecuaria e a atividade que mais
cresce no setor desde meados dos anos
70. Com ela crescem tambem as areas
de lavouras temporarias, pois a forma<;iio
de novos pastos era real izado,
preferencialmente, atraves do trabalho
de familias niio-proprietarias de terras
que recebiam pequenas parcel as de
terras nas gran des propriedades com a
obriga<;iio, ap6s algum tempo, de
entrega-Ias com pastos formados.

Uma outra repercussiio provocada
pelos projetos implementados e a forte
concentra<;iio da terra que os mesmos
provocam. Isso, fica muito claro quando
se compara indicadores de distribui<;iio
de terras entre municipios que rece-
beram projetos com municipios que
niio receberam. Alem do mais, esses
projetos aceleraram 0 f1uxo migrat6rio
rural-urbano no periodo, levando a uma
queda da popula<;iio rural em termos
absolutos, durante as duas liltimas
decadas

Durante 0 periodo analisado a peque-
na produ<;iio de subsistencia perde
importancia relativa em rela<;iio a
produ<;iio agropecuaria. 0 valor da
produ<;iio agropecuaria pendeu forte-
mente a favor das unidades produtivas
mais capitalizadas e melhor inseridas
no mercado, embora a participa<;iio em
termos nlimero de estabelecimentos niio
ultrapasse os 12%.

• W,h.m Jorq, B.nd",. e professor do Departamento de
Economia/UFPl e Consultor da WJB - Consultoria &
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comercio com diferentes mercados,
desaparecem as rendas monettirias e
regride 0 jti atrasado processo produti-
yo. 0 Piaui permaneceu assim ate que
um outro ciclo surgiu como redenfao
da economia no inicio do seculo XX: 0
extrativismo.

Na historiografia piauiense, 0 histo-
riador Odilon Nunes e 0 economista
Raimundo Nonato M. de Santana
fizeram surgir, de forma articulada em
discurso cientifico, esta visao da
formafao economica do Estado que se
reproduz em textos consagrados pelo
uso corrente em referencias biblio-
grtificas como,por exemplo, Piaut:
evoluftio, realidade e desenvolvimento
elaborado por uma equipe de tecnicos
da Fundafiio CEPRO. Odilon Nunes,
por exemplo, fortemente influenciado
pela concepfao dos ciclos para explicar
o conjunto da economia, acabou por
submeter a sua extensa e exaustiva
pesquisa a determinafao teorica. A
reprodufao de seu pensamento, como
em Piaut: evoluftiO... e em outros textos,
dti-se nao so pelo valor de sua pes-
quisa, mas sobretudo pela falta de
disposifiio dos autores em escrever
fundamentados em pesquisa que nao
seja a bibliogrtifica. A historia econo-
mica do Piaui caracteriza-se, no geral,
como uma produfiio de gabinetes, onde
poucos autores realizaram pesquisas
em fontes documentais e arquivos

A concepfao metodologica, e
ideologica, dos ciclos economicos nos
ajuda a compreender 0 processo geral
de acumulafao do Brasil. Entretanto,
toma-se limitada quando nos voltamos
para 0 estudo das economias regionais
e seus diferentes processos internos
de acumulafao. A transferencia da
antilise do geral para 0 particular
como forma de desvelar a formafiio
social, resultou em abordagens que
deixam de perceber os movimentos e
avanfos intemos das economias, bem
como as contradifoes sociais. Voltar-se
para 0 particular, no Piaui, parece
ser uma resistencia de nossos econo-
mistas, como se a antilise trouxesse em
si desvalor aopensamento e a produfiio.

Ser um economista estudioso das
"pequenas coisas ", baseando-se em
fontes documentais, no nosso caso, e
um caminho segura para uma maior
compreensiio do passado e das raizes
de nossa sociedade. Fontes disponiveis
no Arquivo Publico do Estado do Piaut
revelam que, ao contrtirio do que
comumente se afirma, a pecutiria nao
passou 'por urnprocesso de isolamento,
muito menos adquiriu caracteristicas



de subsistencia; e a agricultura prati-
cada nas fazendas, desde 0 inicio do
seculo XIX, era de forma dominante
voltada para satisfazer as necessida-
des do mercado interno. 0 criat6rio
piauiense caracterizou-se por possuir
dois tipos de unidades produtivas: a
fazenda particular e a fazenda publica.

As propriedades publicas tiveram
origem no legado do sertanista
Domingos Afonso Mafrense a
Companhia de Jesus, em 1711, que as
administrou ate 1760, quando foram
confiscadas pela Coroa Portuguesa
e, sob nova administratyao foram
denominadas Fazendas do Real Fisco.
Com a independencia do Brasil, em
1822, ficaram sob administratyao do
Imperio como Fazendas Nacionais ou
Fazendas da Natyao.

o pastoreio nas fazendas privadas
e publicas apresentava diferentyas
significativas quanto a produtyao e
comercializatyao. Nas propriedades
publicas estruturou-se uma produtyao
escravista rigidamente organizada,
com utilizatyao dominante e sistemica
do trabalhador escravizado. Os afro-
descendentes eram responsaveis por
todos os servityosda atividade: monta-
gem e conservatyao da infra-estrutura,
manejo do gada nos campos e curral,
e transporte do gada para feiras. As
propriedades particulares, sobretudo as
maiores, utilizavam 0 trabalho escravo
de forma dominante apenas nas tarefas
consideradas mais pesadas,como na
criatyaoe manutentyaoda infra-estrutu-
ra requerida pela pecuaria. No manejo
do gado nos campos e currais predo-
minava 0 trabalho livre com relaty6es
de trabalho nao assalariadas, 0
chamado "sistema de quarta ".

A indicatyaodo carater subordinado
e aleat6rio do trabalho escravo
na atividade pastoril das fazendas
particulares forjou uma compreensao
generalizada para 0 conjunto das
fazendas no· Piaui. Baseada nas
condity6es de produtyao do pastoreio -
criat6rio extensivo - a historiografia
tradicional sustentou a tese de redu-
zida utilizatyao do trabalho escravo na
pecuaria, bem como a tese de beni-
gnidade do escravismo piauiense. Tese
impulsionada pela presentya na econo-
mia de unidades produtoras publicas,
que, vistas sob 0 prisma ideol6gico do
presente, saD apontadas como ver-
dadeiros oasis de bem-estar para os
trabalhadores escravizados na dura
realidade escravista brasileira. Atem
disso, ao restringir a questao ao tipo de
trabalhador e suas utilizaty6es,a mesma
historiografia, retirou do debate as
contradity6es socia is que envolvem 0
trabalho escravo e 0 trabalho livre nas
unidades produtivas; mais ainda, in-
viabilizou a perceptyao do processo de
acumulatyao de riquezas por parte dos
fazendeiros e administratyao publica
resultante da exploratyaodo trabalho.

A comercializatyaodo gada das pro-
priedades publicas foi constante, e ate

1872, realizada diretamente com
comerciantes da Bahia. Na decada de
vinte, os compradores passaram a
arrematar os bois de era na cidade de
Oeiras e eram, eles, os responsaveis
pelo transporte. Antes, 0 gada era
entregue em Salvador por tropeiros con-
dutores indicados pelas autoridades-
governamentais e autorizados a .nego-
ciar 0 gada na feira. Em media
negociava-se 4 mil bois por ano,
estimativa que se mantem constante
entre 1770 e 1872.

A comercializatyao da produtyao das
fazendas particulares, ate 0 final dos
Setecentos, acompanhou a demanda
dos chamados "ciclos", assim voltou-se
inicialmente para 0 Nordeste e
posteriormente para Minas Gerais,
periodo coracterizado pela historio-
grafia como de participatyao ativa no
comercio de carne. Entretanto, no
denominado periodo de "decadencia ",
seculo XIX, as fazendas particulares
continuaram exportando sua produtyao,
sobretudo para 0 mercado nordestino,
especialmente Maranhao, Pernambuco
e Bahia. Os dizimos, impostos,
continuaram sendo pagos para os
cofrespublicos do Estado. Em 1861, por
exemplo, a Fazenda Sao Tome, nas
cercanias de Oeiras, remeteu para 0
Maranhao 2.400 bois de era. No ana
anterior, tinham sido vendidos animais
para a Bahia. Fontes apontam outras
remessas, de outras fazendas de Oeiras,
Valentya,Piaracuruca e Parnaiba, para
Pernambuco e Bahia.

USerum economista
estudioso das

"pequenas coisas ",
baseando-se em fontes

documentais, e um
caminho seguro
para uma malor

compreenstio
do passado e das
raizes de nossa
sociedade. "

As propriedades particulares ainda
descobriram novos mercados, volta-
ram-se para 0 abastecimento de vilas
do Estado, inclusive a Nova Capital.
o mercado interno ja era uma fonte
de rendimentos para outros produtos
das fazendas, e passou a ser sistema-
ticamente abastecido com carne. A
dieta alimentar, de ricos e pobres, nas
fazendas ou vilas, baseava-se fun-
damentalmente na farinha e carne
bovina, verde ou seca.Um aglomerado
populacional com cerca de 300 pes-
soas consumia em media 800 reses por
ano, ou duas matalotagens por dia.

Diante do limitado, porem crescente
mercado, realizava-se rodizios de
fornecimento, quase sempre, a cada
quinze dias uma fazenda ficava
responsavel pelo abastecimento. t. certo
que 0 fluxo de gada e de rendimentos
sofreram uma queda quando as
fazendas particulares diminuiram suas
remessas de tropas para os mercados
regionais, dado a concorrencia de
outros centos produtores. Contudo, e
exagerada e sem respaldo documental
a aJirmatyao de que 0 pastoreio se
transformou em atividade de carater
de subsistencia. As fazendas conti-
nuaram produzindo gado como sempre
produziram, comercializando a produ-
tyao e auferindo rendimentos.

A agricultura pode ser, com
segurantya, caracterizada como de sub-
sistencia ate primeira metade dos
Oitocentos.O incentivo a produtyao de
cereais visava a diversificatyao da dieta
alimentar para diminuir as matalo-
tagens nas fazendas, 0 que significa
reduzir 0 numero de rezes abatidas para
consumo. Inicialmente plantava-se,
sobretudo, feijao e milho. Com 0 passar
dos anos, estimulou-se 0 cultivo de
mandioca, algodao, cana-de-atyucar e
fumo. Na lavoura praticada nas
fazendas, publicas e privadas, a
mandioca foi 0 plantio de maior im-
portancia, por potencializar a existencia
de uma rede de integratyao socio-
econbmica em decorrencia do processo
de fabricatyao de farinha.O mercado
para a comercializatyao da farinha
era relativamente amplo, considerando-
se a estrutura populacional.

Originou-se uma malha de distri-
buityao do produto que,embora
dependente das passadas dos animais,
conseguia suprir as mais distantes
fazendas, povoados e vilas. 0 comercio
interno de generos, entre eles a Jarinha,
era regular e expressivo, 0 que incenti-
YOU a Camara de Vereadores de Oeiras,
em 1850, a regulamentar posturas para
a comercializatyiio na Casa de Feiras
ou mercado. Para a Casa, eram regu-
larmente enviadas tropas com farinha
de diferentes Jazendas e negociantes.
Em 1770, as fazendas publicas ja
forneciam farinha para a Vila. Em
1845,0 departamento de Nazare (as
propriedades eram administrativamente
divididas em departamentos ou Ins-
petyao,Nazare, Piaui e Caninde) enviou
em uma unica entrega, considerada
"Ultima condutyao" de um total de
quatro, cerca de 54 alqueires (1.620
quilos). As unidades produtivas, as
fazendas, potencializaram um processo
de acumulatyao de riquezas capaz de
estruturar a vida urbana e engendrar
a formatyao de um mercado interno
articulado. Somados ao interesse de
administratyao politica, os rendimentos
provenientes da pecuaria incentivaram
o processo de urbanizatyao.Muitas vilas
surgiram e cresceram em funtyiio de
construty6esresidenciais de fazendeiros.
Na nova Capital, Teresina,por exemplo,



"A elite fazendeira
atrasada associada

a elite administrativa
predadora

contentaram-se
socialmente em

manter os privilegios
assentados no
poder da terra

e poder
de decis6es. "

foi fundamental 0 apoio dos proprie-
turios rurais na ediJicar;ao e financia-
mento (maitas doar;i5es) de casas
particu/ares e predios publicos. E,
sobretudo, nestes aglomerados, e por
con/a do dinheiro dos fazendeiros, que
se esbor;a e se estrutura "a vocar;ao"
da economia piauiense: 0 comercio e os
servir;os. Portanto, a elite rural finan-
ciou diretamente a diversificar;ao da
economia.

Nas maiores vilas, a necessidade de
comercia/izar;ao de produtos primdrios
evo/uiu rapidamente para 0 de bens
mais elaborados e caros. Produlos que
por fa/ta de produr;ao interna passaram
a ser adquiridos fora do Estado, mui-
tos no exterior, fazendo forta/ecer a
categoria negociante e proliferar casas
comerciais. Para/elo, cresceram 0
numero de repartir;i5es publicas e 0
de traba/hadores disponibilizados
para os servir;os requeridos pelo status
dos fazendeiros, comerciantes, admi-
nistradores e funciondrios pllb/icos.
Estrlllura-se, portanto, um mercado de
traba/ho formado por traba/hadores
dependentes, escravizados ou livres,
para servir aos dOllos do dinheiro e
aos donos do poder com a mesma
subserviencia e disciplina requeridas
nas fazendas.

A eli/e fazelldeira atrasada asso-
ciada a elite admillistraIiva predadora
colltentaram-se socia/mente em manter
os privih:gios assent ados no poder da
terra e poder de decisi5es. Nao illveSli-
ram e boicotaram as iniciativas de
investimento na produ(,;iio de bellS que
necessariamente dependiam de esforr;os
indus/ria is. /:;stas elites op/aram pelo
tempo pre-capita/ista para viver, e
/egaram 0 estilo de vida ao /;;stado.

Nos praximos Ililmeros do lofOMl1B
EaIiiJico trato com mais vagar da hista-
ria economica piauiensc, comer;ando
pe/o proccsso produtivo da pecuuria
escravista •

• S.I,mar OI,UtlNl L,m. e !,rolessor do Deparll1mefllo
de C;conom;a!VFPI. DOl/lOr em H;Slur;a pell/
PVCRS.

CELSO FURTADO E A ANALISE DA
CONSTRUCAO INTERROMPIDA

A obra de Celso Furtado, assim como
os trabalhos de Caio Prado Junior e
Florestan Fernandes, tern como objetivo
realizar uma renexao sobre a problema-
tica do desenvolvimento capitalista
brasileiro. Para esses autores, a preo-
cupa<;ao com 0 desenvolvimento capi-
talista brasileiro diz respeito ao estudo
do processo de constitui<;ao de uma
economia nacional relativamente auto-
noma. Embora utilizando metodos de
analise distintos e estudando periodos
diferentes da nossa hist6ria, todos os
tres estudiosos iraQ chegar a constata<;ao
de que 0 Brasil enfrenta urn momenta
decisivo na sua constitui<;ao como na<;ao.

Celso Furtado pensa a prohlematica
do desenvolvimento como decorrentes
de mudan<;as qualitativas na divisao
tecnica do trabalho e de modifica<;6es
qualitativas e quantitativas na riqueza
social. Nessa 6tica, Furtado vc 0 de-
senvolvimento como processos sociais
em que a assimila<;ao de novas tecnicas
e 0 consequente aumento de produti-
vidade conduz a melhoria do hem-estar
de uma popula<;ao com crescente
homogeneiza<;ao social.

De acordo com Furtado, no processo
de constru<;ao da na<;ao brasileira se faz
necessario superar nossa dependencia
cullural, economica e tecnol6gica. Este
falo se deve a inser<;ao subordinada de
nossa civiliza<;ao no sistema capilalisla
mundial como produto da acumula<;ao
mercantil porluguesa. Desse modo, 0
desenvolvimenlo economico brasileiro
deve ser urn processo no qual a socie-
dade subordine a economia aos seus
ohjelivos, tendo 0 controle dos meios e
fins a alingir.

Na obra Forma<;ao Economica do
Brasil, Furtado apresenla como se
processou de milagre em milagre a
forma<;ao desse pais chamado Srasi I.
Demonslra lambem como a sociedade e
a economia hrasileira foi produto da
empresa colonial integrada ao sistema
economico europeu objetivando viabili-
zar a acumula<;ao primiliva do capital.

Em obras posteriores Celso Furtado
procura explicar a existencia de urn
processo de constitui<;ao e de forma<;ao
economica do Brasil ate 1930, e como
esse processo foi interrompido e/ou
paralisado. Dito de outra mane ira,
Furtado procura explicar na forma<;ao
economica do Brasil, as circunstancias
externas e internas que levaram nosso
pais a crescer e se modernizar sem
enfrentar dilemas hist6ricos, sem resolver
seus problemas, e como agora termos
que enfrentar essas quest6es.

A conslru<;ao de urn sistema econ6-
mico nacional-Na(,:3o, se da para Fur-
tado por urn processo adaptativo que:

1) realize a constru<;ao territorial e
sociocultural da unidadc nacional;

2) fortale<;a os centros internos
economicos de decisao e 0 comando do
excedente, e

3) construa uma base nacional,
reciclando as formas de dependencia.
Todavia, 0 Brasil em virtude da sua
heterogeneidade econom ica, social e
cultural apresenta limita<;6es a esse
processo, acarretando graves dese-
quilibrios sociais e regionais.

Segundo Furtado, 0 peso da heran<;a
colonial e fundamental para entender-
mos a nossa dimensao continental, 0
desenvolvimenLO da heterogeneidade
social e cultural, como tambem 0 carater
atavico da economia nordestina. 1\
genese do nosso subdesenvolvimento
esta ligada a difusao desigual dos frutos
do progresso tecnico decorrente da
revolu<;ao industrial concentrada em
certas areas, enquanlo 0 Brasil, ao longo
desse periodo, encontrava-se passando
por urn hiato produtivo entre 0 cicio do
Duro e 0 cicio do cafe (1775-1850), ou
seja, 0 Brasil ao longo deste periodo
tern uma inser<;ao irrelevante no sistema
capitalista mundial no momenta inicial
de difusao do Fordismo. Qutro ponto
que deve ser enfatizado diz respeito ao
carater ultra-el itista e dependenle da
economia cafeeira prejudicando 0 apa-
recimento de uma burguesia nacional.

1\ revolu<;ao industrial concentrou em
alguns paises a especializa<;flO na
produ<;ao de manufaturas, ficando os
demais paises produzindo produtos
agricolas e materias-primas deslinadas
11 exporta<;iio, formando 0 que Raul
Prebisch classificou de sistema "centro-
peri feria".

Nesse contexto, 0 suhdesenvolvimento
brasileiro decorre do processo de
moderniza<;iio, que aliou a difusao de
valores e a consequente adoc;iio de
padr6es de consumo imitativo de
sociedades com nivel de riqueza muito
elevados, a exislcncia de urn sistema
produtivo que apresenta segmentos
operando com niveis tecnol6gicos
distintos, isto e, urn setor moderno li-
gada 11 expona<;ao e setor alrasado
produzindo para 0 mercado interno.

Como se nota, para Celso Furtado 0
desenvolvimento e 0 subdescnvolvimento
fazem parte de urn mesmo processo
hist6rico, em que a idei'a de depen-
dcncia c parte integranle dessa 16gica.
Para Furtado 0 subdesenvolvimenlo,
por conseguinte, e uma conforma<;iio
estrutural produzida pela forma como
se propagou 0 progresso lecnol6gico
no plano internacional.

No Brasil, a produ<;ao de produtos
agricolas de cxportac;iio nesse periodo



No Br.asil, a produ<;iio de produtos
agrfcolas de exporta<;iio nesse periodo
estava centrada no cafe.Foi essa
economia cafeeira que criou condi<;6es
e os requisitos tecnicos, substrato social
(base empresarial) e a infra-estrutura
economica que deram a base para 0
nosso proce~;so de industrializa<;iio.

A transfo'rma<;iio de uma economia
primario-ex portadora em economia
industrial ocorreu em sua primeira fase
entre 1929-1' 945, quando a crise da
divisiio internacional do trabalho abre
urn campo de oportunidade para indus-
trial iza<;iio das economias perifericas.
Esse processo chamado de substitui<;iio
de importa<;oe:s se iniciou pelas indus-
trias mais simples e com pouca exi-
gencia de tecnologia e capital.

A segunda fase desse processo
compreendeu 0 lPerfodo de 1945 a 1973.
A reorganiza<;iio da divisiio internacional
do trabalho sob a hegemonia dos EUA
provocou a internacional iza<;iio dos
mercados. 0 Brasil durante 0 Governo
JK implementou 0 Plano de Metas e
estimulou a entrada do capital interna-
cional e das empresas multinacional,
subordinadas ao interesse do nosso
desenvolvimento. Diretriz que logo sera
pouco a pouco abandonada.

A terceira fase que se iniciou em
1973 representou a crise do modelo
brasileiro de substitui<;iio de importa-
<;oes. A implanta<;iio do II PND "Plano
Nacional de Desenvolvimento" significou
o ultimo suspiro da industrializa<;iio
brasileira.

o processo de industrializa<;iio que
contribuira de forma decisiva para a
forma<;iio do nosso pais como na<;iio,
articulando em urn sistema, economicas
regioes que antes se vinculavam predo-
minantemente com 0 exterior, sofreu
uma paralisia dos centros internos de
decisiio e do Estado nacional com a
crise da divida externa.

Segundo Furtado, durante grande par-
te do processo de industrializa<;iio e
ate por volta de 1983,0 Brasil conseguiu
avan<;ar no processo de consolida<;iio
da forma<;iio nacional. As tax as de
crescimento, a nossa constitui<;iio espa-
cial, a nossa cultura e outros fatores
possihil itaram ao nosso pais progre-
dir e vencer viirios desafios e dificul-
dades e ao mesmo tempo ir acumu-
lando graves problemas sociais, regio-
nais, etc. Dessa maneira, 0 modelo que
come<;ou a apresentar dificuldades a
partir de 1973 sofre sua paralisia e
interrup<;iio por volta de 1983 na crise
da divida ex lerna, quando 0 contexto
internacional vem fechar 0 campo de
a<;iio para a nossa constitui<;iio como
na<;ao.

Diversos condicionantes externos e
internos contribufram para tal desenlace.
No contexto externo, Furtado aponta 0
processo de transnacional iza<;ao e/ou
internacionaliza<;iio do capital, a crise do
modele criado em Breton Woods e a
tentativa de constitui<;iio de uma nova
ordem econ6mica internacional, alem
do esgotamento do paradigma tecno-
16gico advindo da segunda revolu<;ao
industrial e a consequente emergcncia

de urn novo paradigma.
No que diz respeito aos condicio-

nantes internos que contribuiram para
a interrup<;iio do processo de constru<;iio
do Brasil como na<;iio,Furtado indica que
a crise da divida externa brasileira fa-
zendo com que a polftica economica
nacional ficasse subordinada aos
interesses do capital internacional, para
o pagamento dos servi<;os dessa divida
e a aceita<;iio por parte de nossas
autoridades das imposi<;oes impostas
pelo Sistema Financeiro Internacional.
Esses fatos fizeram com que nosso pais
se posicionasse novamente de forma
subordinada na Divisiio Internacional
do Trabalho.

Esses acontecimentos determinaram
a quebra da espinha dorsal do regime
central de acumula<;iio entiio vigente e
o debilitamento dos centros internos
de decisiio, principal mente do Estado
nacional. Ocorreu uma eleva<;iio de
poder do Capital f,'cnte ao Estado, e
ainda, se elevou 0 puder desse mesmo
Capital frente ao trabalho e dos paises
desenvolvidos frente aos paises sub-
desenvolvidos.

No Brasil presenci,lmos durante esta
fase uma deteriora<;ao da nossa moeda
e da base fiscal de sustenta<;iio do
Estado, alem de uma tendencia:

1) ao recrudescimento da nossa
heterogeneidade social e regional;

2) ao aumento a dependencia finan-
ceira nacional;

3) ao agravamento a dependencia
tecnol6gica e cultural;

4) ao ressurgimento do neolibera-
lismo e a santifica<;iio do mercado, e

5) nega<;iio da vontade polftica da
na<;iio.

Dessa forma, os elementos externos
e internos levaram a essa nega<;iio da
vontade politica nacional, com a
deteriora<;iio dos centros internos
economicos de decisiio e a redu<;iio no
comando de excedente, que ficaram a
merce do contexto, dos organismos e
empresas internacionais. Diante do pro-
cesso de globaliza<;iio debilitamos ainda
mais autonomia nacional.

Finalizando, aprcsentamos 0 que
Celso Furtado pensa " respeito do nosso
modelo:

"A caracterlstica mais
significativa do mudelo brasileiro

e sua tendencin estrutural
para excluil' ,1 massa da

populafiio dos beneficios da
acumulafiio e do progresso tecnico.
Assim, a durabilidade do sistema

baseia-se grandemente na
capacidade dos grupos
dirigentes em suprimir

todas as formas de oposifiio que
seu can iter anti-social

tende a
estimular" •

- Samuel Casta Fdho e professor do Departamento de
Economia/UFPI. Doutorando do Instituto de
Economia/UNICI\MP,
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A QUESTAO A~
"Pois a terra com certeza tf obra da

natureza,
Que pertefJf..e a cada um.

Se a terra !.Or·lf.)eus.quem fez, se tf
. ohm da cnardo,

rZJevracada fegues tel' seu pedaro de
chdo.

Jlluria gente ndo combrna esta verdade
drvrna,

Jllas um ju/gaf!lento eu faro e vejo que
Ju/go bem

Se eu sou da terra tambtfm..1,onde tf que
ta meu ped'!fo: .

uta terra tf desmedraa e devra ser
comum,

rZJeviaser repartrda um taco pra cada
um,

. Jllode ~ttomr sossegado. .
GUJa tenho rmagrnado que abarxo 0

sertdo e a terra
rZJeviaser coisa nossa.

Qu~m ndo tmbalha na mra, tl,f'e
drabo tf que quer com terra.?'

(frecho de "A Terra e Natura", de Patativa
do Assare, poeta popular nordestino)

o debate em torno da questiio agraria
no Brasil, vem sendo retomado com
maior intensidade e despertando interesse
entre os diversos segmentos da sociedade
brasileira. Isto se deve, principal mente,
ao agravamento da crise pela qual passa
o Pais, em decorrencia do modele de
desenvolvimento economico exportador-
concentrador, aqui posto em pratica
pelos governos p6s-1964. Este modelo
desenvolvimento vem desencadeando na
zona rural brasileira uma evolu<;iio da
concentra<;iio da posse e da propriedade
da terra, ou para fins ~speculativos, ou
para 0 cultivo em grandes planta<;oes
altamente modernizadas, de culturas de
exporta<;iio, ou ainda, para implanta<;iio de
projetos de plantio de cana que objetivem
a produ<;iio de alcool, ou projetos de
plantio de pastagens para cria<;iiode gado.

A politica agn\ria implantada por esses
governos vem provocando um processo
de expulsiio em massa dos trabalhadores
rurais; aumentando, consideravelmente,
as tensoes sociais e os conflitos no meio
rural, em torno da posse e da proprie-
dade da terra. Por outro lado, nos
centros urbanos aumenta 0 numero de
favelados; multiplica-se 0 desemprego e
o sub-emprego e a violencia urbana
alcan<;a niveis bem elevados.

lnumeras siio as correntes ideol6gicas
que procuram interpretar a Questiio
Agraria no Brasil, e nesta questao mais
ampla um aspecto se apresenta como
dos mais polcmicos, 0 da pequena
explora\;iio camponesa I, principal-
mente, de qual seria a correla<;iioexistenle
entre esta e a explora<;iio capitalista
dominante. Entretanto, essas correntes,
basicamenle, se alicer<;am teoricamenle
em duas leses c1assicas. A primeira, e a



de que haveria urn "modo de produc;iio
campones", em que as pequenas
unidades se auto-reproduziriam, funcio-
nando como urn sistema independente
do modo de produ<;ao dominante;
enquanto que a segunda, ve como ten-
dencia a extin<;ao da pequena explora-
<;ao, atraves da expropria<;ao e pro-
letariza<;ao de seus membros. Vejamos
de forma sucinta a primeira e de forma
mais detalhada a segunda.

A primeira tese defende a existencia
de urn campesinato permanente que
resistiria a qualquer tentativa de supe-
ra<;ao. Sendo que este se reproduziria
internamente com mecanismos pr6prios.
No seio desse campesinato haveria urn
equillbrio entre a unidade de consumo
(a casa) e a unidade de produ<;ao (a
ro<;a), que permitiria a seus membros
da unidade de trabalho familiar se
reproduzirem. Os que defendem esta
auto-reprodu<;ao camponesa, admitem a
existencia de urn "modo de produc;iio
campones", que nao se articula e
independe do modo de produ<;ao
capitalista, nao obedecendo as leis gerais
do modo de produ<;ao dominante.

A segunda tese, parte da assertiva de
que 0 desenvolvimento do capitalismo
esui assentado na divisao social do
trabalho. Sendo que dentro do processo
de expansao do capitalismo no campo e
que se constata que 0 capital ao se
apoderar da agricultura provoca
transforma<;6es nas antigas formas de
prod u<;ao e gera a necessidade de
aparecimento de novas formas, ainda
que estas transforma<;6es se deem de
forma bastante lenta. E mais, que
embora com leis pr6prias, na agricultura
a pequena explora<;ao tende a ser
absorvida pela grande, a semelhan<;a do
que ocorre na industria, no processo de
desenvolvimento do capitalismo. .

Num instante primeiro, com 0
surgimento da industria urbana, quando
a divisao social do trabalho nas unidades
familiares produtoras da zona rural
encontrava-se ainda num estagio inicial,
eo desenvolvimento dessa industria que
vem, em principio, desmantelar a indus-
tria artesanal rural (industria domestica),
pois a primeira passa a produzir
ferramentas e instrumentos agrfcolas

, que os camponeses necessitavam e nao
possuiam condi<;6es de produzir.

Com 0 estreitamento da rela<;3o cam-
po-cidade e com a evolu<;ao tanto da
industria quanto do comercio, sac gera-
das novas necessidades no homem do
campo uma vez que a industria domes-
tica, ja ultrapassada pela industria urba-
na, nao conseguia mais atender. Prin-
cipalmente, se considerarmos 0 aspecto
concorrencial entre a industria domes-
fica e a industria urbana, veremos que 0
aumento da produtividade do trabalho
nesta ultima permitia que ela vendesse
suas mercadorias a pre<;o mais baixo do
que 0 custo de produ<;ao da primeira.
Assim sendo, aquele campones que an-

teriormente mantinha com 0 mercado
apenas urn leve contato, no sentido de
levar seu excedente para aquisi<;ao de
mercadorias que nao produzia passa,
agora, a intensificar sua articula<;ao com
o mercado, levando quantidades sempre
maiores de sua produ<;ao, com 0 objetivo
de adquirir quantidades maiores de
dinheiro e, com essa disponipilidade
financeira maior, adquirir urn numero
sempre crescente de mercadorias que
ja nao mais produzia. Constata-se ai, 0
processo de transforma<;ao da produ-
<;30agricola de subsistencia em produ<;ao
de mercadorias, tomando-se 0 campo-
nes urn "agricultor puro".

Com 0 desmantelamento da industria
domestica e levando em conta 0 carater
de sazonalidade da agricultura, este
campones que anteriormente supria suas
necessidades desenvolvendo atividades,
parte do ana na agricultura, parte na sua
pequena industria, necessitara agora,
alem de trabalhar com maior intensidade
a terra, exercer outra atividade por meio
da venda de sua for<:.ade trabalho, isto e,
tomando-se assalariado para preencher
de forma substitutiva, 0 periodo em que
anteriormente ele Sl::ocupava da indus-
tria domestica . Como observa Kautsky,
"ele enfrenfa as suas necessidades de
dinheiro vendendo mio 0 excesso de
seus produfos, mas 0 seu excesso de
tempo." (Karl Kautsky, in: A Questao
Agraria, 1981: 187)

E importante ressaltar, que tendo em
vista a necessidade que a unidade fa-
miliar camponesa tern em produzir
sempre uma quantidade maior de
produtos, com vistas a poder reproduzir
sua for<;a de trabalho, bem como, ao
levarmos em considera<;ao que a por<;ao
de terra que disp6e e fixa e insuficiente,
alguns membros da familia terao que se
proletarizar. Por outro lado, este mesmo
campones que foi for<;ado a ter alguns
de seus membros da familia proletari-
zados (via de regra, os mais jovens),
durante os picos de produ<;ao sentira
necessidade de assalariar outros
trabalhadores rurais. Ou seja, se num
momenta 0 campones e for<;ado a se
assalariar, noutro, ele se ve na contin-
gencia de ter assalariados.

Numa etapa se,suinte da expansao do
capitalismo no campo, 0 campones
entra numa fase de empobrecimento
continuo, de forma tal que retirada de
sua produ<;ao a parte que obrigato-
riamente comercializa, 0 que sobra para
autoconsumo s6 consegue reproduzir
em condi<;6es subllmanas a for<;a de
trabalho da unidade familiar. Este fato se
da, principal mente, quando da interven<;ao
do Estado na agricultura, atraves de
6rgaos de pesquisa, de assistencia
tecnica, de extensao rural e de credito,
pressiona 0 campones com vistas a
adquirir insumos e implementos agri-
colas (muitos delcs desnecessarios, e
outro tanto incompativel com a pequena
explora<;ao) sob a mascara de "moder-

nizar a agricultura", quando na
realidade visa a atender os interesses do
grande capital industrial. Ao mesmo
tempo, pelo maior distanciamento desse
campones do mercado consumidor, faz
com que suas mercadorias sejam
vendidas abaixo do valor, sendo que seu
sobretrabalho, em primeira instancia,
seja apropriado pelo capital comercial.

Ora, 0 campones ao procurar dispor
de urn lote de terra bliSca, unicamente,
produzir para a sua sobrevivencia; sendo
que onde predomina 0 modo de pro-
du<;ao capital ista fica descartada a
hip6tese de lucro e de apropria<;ao da
renda fundiaria. No entanto, a ado<;ao de
novas tecnicas, impostas principal mente
atraves da a<;ao do Estado, determina
que ele passe a depender do capital
financeiro, hipotecando sua terra.

o campones proprietario ao passar
por todas essas fases descritas, ve chegar
ate a fase de hipoteca de seu pequeno
lote de terra, e a tendencia e se tornar
inadimplente, tendo, portanto, que se
desfazer de sua terra, e dessa forma
,roletarizar -se.

Esse processo de proletariza<;ao dos
camponeses sofre fluxos e refluxos,
dentro do modo de explora<;ao capitalista,
pois os pr6prios capitalistas e 0 Estado
procuram, de forma contradit6ria ao
desenvolvimento do capitalismo, num
momenta evoluir para urn estagio de
aHa concentra<;ao da propriedade da
terra, e noutro, fragmentar a propriedade
privada da terra, dai Karl Marx afirmar
que "A agricultura deve passar
indefinidamente da concentrac;iio a
subdivisiio e inversamente, enquanto
subsistir a organizac;iio da sociedade
burguesa. " (Citado por Kautsky,1981: 185)
E, quando ha uma recria<;ao da pequena
propriedade e com 0 intuito de repor a
disposi<;ao do grande proprietario uma
for<;a de trabalho disponivel a qual
havia side expulsa e se proletarizado,
anteriormente no processo de con-
centra<;ao da propriedade territorial.

IConsideramospequena exploraf>aocamponesa
aquelaba<;eadanotrabalhodosmembrosdafamnia,
e que s6 eventualmente emprega trabalho
assalariado,outernseusmembrosocasionalmente
que venderem sua for<;ade trabalho, a fim de
complemenlar suas rendas, sendo que 0 seu
relacionamentocom0 merca<we feilopelavenda
do"excedente"produzido,de formaapermitirque
satisfa<;aoutrasneces.~idades.

'Texto extrafdoda monografia:"Notas Explora-
t6rias sobre a Pequena Explora<;aoCamponesa
na Regiaode Picos-Piauf",CampinaGmnde,I 'J!l2.

·'I.uIlC.,losRodrlq",Cruz"pusc.,· e professor adjunto e
Coordenadordo Cursode Economiada UFPI
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Temos como objetivo explicar de ma-
neira clara e objetiva a implementa<;ao das
politicas neoliberais, suas conseqiiencias
na estrutura s6cio-economica brasileira e
tecer algumas considera<;oes sobre 0
estado democnllico. Para isso, devemos
partir de sua origem.

o neoliberalismo como politica
economica nasceu logo depois da
Segunda Guerra Mundial - sua obra
basilar enconlra-se em "0 caminho da
Servidao" de Friederich Hayek - na regiao
da Europa e dos Estados Unidos onde
imperava 0 capitalismo. Foi uma rea<;ao
tearica e politica contra 0 Estado
inlervencionista Keynesiano, 0 que'
determinou, nos paises 0 surgimento do
Estado de bem-eslar social e, nos paises
perifericos, como 0 Brasil, do estado
desenvolvimentista. Com a chegada da
grande crise da decada de 70, as ideias
polfticas neoliberais passaram a ganhar
terreno. Estabilidade monelaria deveria ser
meta de qualquer governo. Para isso, seria
necessario um equilibrio fiscal com con-
ten<;ao dos gastos sociais e do investimento
publico, a restrutura<;ao da taxa "natural"
de desemprego com 0 conseqiiente a aumento
do " exercito industrial de reserva" para
dinamizar novamente a economia alem de
uma polflica de desvaloriza<;ao cambial com
o inluito de favorecer 0 aumento das
exporta<;6es.

A implementa<;ao economica, politico-
ideol6gica e social do neol iberal ismo no
Brasil, tem alcan<;ado seus objetivos.
Economicamente, aumentou a dependencia
externa ja que a sustentabilidade do mode-
10de desenvolvimento esta cemrado no fluxo
de capital estrangeiro, na incorpora<;ao e
dependcncia tccnico-cientifica e na
importa<;ao de bens e servi<;os. Polilico-
ideologicamenle obteve bito disseminando
a simples ideia de que nao ha alternativa,
lodos tem de adaptar-se as suas normas
e, portanto a ideologia de um pensamento
unico. Social mente, criou uma sociedade
marcadamente mais desigual, heterogenea
e fragmentada, com uma piora das
condi<;6es de vida da grande maioria da
popula<;ao, formando uma "massa de
excluido".

ao se deve. no entanto, adotar uma
visao unilateral de quc somenle as politicas
neoliberais sao responsaveis pela situa<;ao
que hoje se manifesta. Concomilantemente
ao avan<;o neoliberal 0 desenvolvimento
tccnico-cientifico - principalmente 0
ocorrido nos paises centra is e em grande
parte importado pel os paises perifericos
como 0 Brasil - tambem provocou um
impacto sobre 0 atual modelo de
desenvolvimento. Mas, isso c conseqiiencia
da propria implementa<;ao das politicas
neoliberais que exige que um pais peri-
ferico como 0 Brasil incorpore-se direta-
mente ao mercado mundial e competitivo.
Entretanto, esse desenvolvimenlo foi
absorvido apenas por alguns ramos de
produ\iao, 0 que caracterizou uma estrutura
de produ<;iio heterogenea, onde alguns
ramos apresenlariam uma maior produti-
vidade com uma menor utiliza<;iio do Ira-

balho vivo em contrapartida a outros ramos
de produ<;ao onde a produtividade apresen-
ta-se menor e com uma major utiliza<;ao do
trabalho vivo. A ocupa<;50 funcional desses
ramos estaria exatamenle fundamentada no
atendimento do mercado externo em
detrimento ao atendimento do mercado do
interno.

Pode-se observar isso, at raves da
fenomenal capacidade de substituir 0
trabalho vivo por maquinas informatizadas
e computadorizadas uma vez que, sob 0
predominio do neoliberalismo, observa-se
um esgolamenlo do trabalho das massas -
exatamente nesses ram os mais produtivos -
que se traduz pelo desemprego maci<;o, pela
desintegra<;ao social e pelo estado de
anemia do homem enquanto ser social.

o aumenlO do desemprego, resultado da
implementa<;iio das politicas neoliberais e
da incorpora<;iio da tecnologia via
importa<;6es, desintegra a sociedade pois
elim ina 0 elemento fundador da sociabil i-
za<;ao humana historicamente constituido e
determinado: 0 trabalho. Ao se retirar do
homem 0 direito ao trabalho, relira-se dele
o principio basico que garante sua existcn-
cia como cidadao, viola-sc vilipendia-se
seus direitos humanos e, colocados a
margem da sociedade tornam-se supcrfluos,
frulo tambem da busca incessante e irracio-
nal pelo lucro.

Com 0 conseqiienle desaparecimento
do trabalho, formam-s~ as "massas" de
desempregados que sao marginalizados e
excluidos. Com isso. enfraquece-se 0
pader do movimento sindical, minimiza-se
uma das formas atravcs da qual se pode
lutar contra a exclusao social. No en tanto,
isto tambem e um dos objelivos da politica
neoliberal pois, sem 0 enfraquecimento do
movimento sindical sua implementa<;iio sob
o modelo de desenvolvimento que propos
eSlaria comprometida. "Aumentar 0 desem-
prego foi uma mancira muito convenientc
de reduzir a for<;a da c1asse openiria ( .... ) 0
que procurou forjar - para falar numa
linguagem bem marxista- foi uma crisc no
capilalismo que repos 0 "exercito industrial
de rescrva" e permiliu aos capitalislas a
obten<;ao de grandes lucros dai por dianle"
(Alan Budd professor de economia e ex-
assessor de Margareth Thatcher).

Os governos ainda fingem lutar pelo
trabalho, combatendo 0 desemprego. Mas
isso nao passa de um mascaramento com
o prop6sito de desviar a aten<;ao do verda:
deiro problema: a auscncia de lrabalho. E
essencial alimentar a ilusao de empregos
futuros para manter os indivfduos em
situa<;ao de espera, de dependencia, de
humilha<;ao e principal mente de compeli<;ao
assim, destrui-se a sociabiliza<;ao humana
e permile que Ihe sejam exigidos qualquer
sacrificio, qualquer aceita<;ao.

Para isso, a exclusiir social e uma das
cond i<;6es prioritarias do sucesso econo-
mico. A busca do luno, marginaliza,
precariza, coloca 0 humem enquanlo ser
social em situa<;iio de angustia, determina
uma situa<;ao de horror, "horror economico",
resultado de processos econ6micos, mas
nao da ineficiencia das leorias economicas.

o que ha, na verdade, e uma apatia das
ciencias que, respondendo aos interesses
de grupos, classe e do capital distancia-se
do seu verdadeiro papel de servir ao
interesse social.

Desta forma, nao se pode afirmar que
exista uma crise das teorias economicas, 0
que existe real mente, e a falla ou a sua nao
aplicabilidade porquanto servir apenas ao
interesse de grupos. Como exemplo,
podemos citar as teorias as teorias
economicas desenvolvida pela CEPAL, que
em seus estudos sobre a situa<;ao de
dependencia da America Latina mostrou
em que cons isle a sustentabilidade do
modelo nesses paises - f1uxo de capital
estrangeiro e importa<;ao de bens e servi<;os-
e determinou as condi<;6es at raves da qual
se pode minimizar ou atenuar a situa<;ao
de dependencia externa e fomentar um
processo de desenvolvimento interno.
Mas, como sabemos, a implementa<;ao
dessas teorias e inviavel, nao salisfat6ria
por nao corresponder ao interesse dos
grupos dominantes e do capital. Assim, se
existe real mente uma crise, esta nao c
economica, mas politica por corresponder
ao interesse de grupos de homens e do
capital produtivo.

Entao a resolutilidade das politicas
neoliberais tem real mente alcan<;ado seus
objetivos no Brasil, na medida em que,
constiluindo-se de interesse de grupos e
do capital, marginaliza-se, exclui-se,
desociabiliza-se e, alem disso, destitui-se
o Estado "democratico" brasileiro, po is
a "democratiza<;ao" se expande nos discur-
sos e na ideologia dos regimes demo-
craticos, mas a cidadania e negada pelas
politicas neoliberais, distanciando-se de sua
etimologia e do consenso de tradicional,
onde 0 povo e titular de soberania ou exerce
o poder diretamente ou por meio de seus
representantes, distancia-se tambem do que
Rosseau pregava, um Estado do povo, para 0

povo e com 0 povo. A democracia liberal
opera a ruptura, a dissocia<;ao enlre 0

cidadao titular de direitos e 0 homem real
dependente da estrutura social e compelido a
trabalhar para sobreviver, sujeilar-se as
condi<;6es que Ihe sao impostas pelos
detentores do capital.

Contudo, apesar da implcmenta<;ao das
politicas neoliberais no Brasil e de suas
conseqiiencias nefastas, nao somente por
marginalizar e excluir mas tambem por
destruir 0 estado "democralico" com ludo
isso, 0 ideal democratico deve conlinuar a
ser uma das for<;as mais poderosas de
aspira<;ao social pois a democracia alem de
ser 0 modelo de uma forma de governo ou
de regime politico e um valor permanente,
que corresponde a exigencia e aspira<;ao do
ser humano de se tornar senhor do seu
proprio destino, lornar-se cidadao •

. CleoilsonCruzlima C aluno do Curso de Ciencias
Econi\lIlicasda UFPI.
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o objetivo deste trabalho c discutir a
questao cambial brasileira a partir da
implanta<;iio do Plano Real. Isto c, entre as
varias justificativas apresentadas para
a manuten<;iio de uma taxa de cambio
valorizada, encontrava-se aquela que dizia
ser de fundamental importancia expor 0

empresariado nacional a concorrencia ex-
tema e, assim, for~a-lo a adotar urn
conjunto de medidas como a ado<;iio de
novas tecnologias, novos mctodos organi-
zacionais, de maneira que a produtividade
crescesse, tomando-o, dessa forma, mais
competitiva, 0 que permitiria 0 crescimento
das exporta~6es.

Tal exposi~ao, afirmavam os condutores
da politica econ6mica, dar-se-ia, funda-
mental mente, via redu<;iio de tarifas e manu-
ten~ao de urn cambio valorizado. Com
rela~ao a tal situa~ao diga-se 0 seguinte:
c fato que, durante urn longo periodo, 0
Brasil conviveu com altas taxas de infla<;iio.
Tal conjuntura impedia que 0 pais pudesse
viabilizar uma estratcgia conseqtiente de
crescimento econ6mico. Sendo assim, para
que 0 Brasil pudesse apresentar taxas
robustas de crescimento econ6mico, era
de fundamental importancia, como pas so
inicial, por fim a tormenta inflacionaria
que se abatia sobre 0 pais. A op~ao por
urn cambio valorizado - ja que favorece as
importa~6es - significava 0 aumento da ofer-
ta de bens e, portanto, com esse aumento
da oferta de bens, os pre~os praticados
teriam fatal mente que cair.

o diagn6stico elaborado por aqueles
que viabilizaram 0 Plano Real, relatava
que 0 grande problema enfrentado pelo
Brasil, dizia respeito ao forte desequilibrio
fiscal existente. Ou seja, na medida em que
o estado brasileiro era for~ado a gastar
mais do que arrecadava ele estaria gerando
infla~ao. Assim, na cpoca da elabora~ao do
Plano Real, havia urn grande consenso entre
os economistas de que qualquer plano que
pretendesse ser vitorioso no combate a
infla~ao tinha de cuidar, como ponto de
partida, do ajuste fiscal.

o hito do program a de estabiliza~ao foi
Lao avassalador que 0 entao presidente da
republica, !tamar Franco, elegeu seu suces-
sor ainda no primeiro tumo das elei~6es
ocorridas em 1994. Todavia, os avan~os
necessarios para a consolida~ao do Plano
Real foram sendo sistematicamente aliados,
isto c, os condutores do Plano fizeram
uma aposta de que sempre haveria capital
externo disposto a financiar a "farra dos
importados". Portanto, nao tinha que haver
maiores preocupa~6es com a gera~ao de
urn saldo comercial positivo. Como se sabe,
em curto espa~o de tempo, tal aposta se
revelaria perdedora for~ando cada vez
mais as autoridades econ6micas brasileiras
a elevarem a taxa de juros como forma de
atrair capital externo para fazer frente ao
deficit da balan~a comercial.

o que estava por tras de tal compor-
tam en to, quer dizer, qual era 0 diagn6stico
que sustentava tal op~ao de politica
econ6mica? 0 cambio, afinal de comas, tern
ou nao tern urn papel r!llevante na expan-
san das exporta~6es'? E verdade, segundo

afirma Gustavo Franco, urn dos formulado-
res do Plano Real, que a desvaloriza<;iio do
Real acontecida em 1999 foi in6cua uma
vez que as exporta<;6es brasileiras nao tive-
ram 0 comportamento esperado, isto C, nao
aconteceu uma expansiio das exporta~6es? 0
que ensina a teoria econ6mica sobre tal
questao? Para tentar responder a essas
indaga~6es, 0 preseme trabalho tera, alcm
desta introdu<;iio, mais quatro sess6es: a
primeira tera a preocupa~ao de mostrar que,
embora vitorioso no combate a infla<;iio, 0

Plano Real conduziu a economia brasileira
para uma situa<;iio onde 0 balan~o em conta
corrente se tomou 0 grande limitador da
retomada do crescimento econ6mico; a
segunda sessao tera a inten<;iio de mostrar
os ensinamentos da teoria econ6mica sobre
a rela~ao existente entre cambio e
exporta~6es; a terceira sessao Ira mostrar a
experiencia da economia americana quando
da desvaloriza<;iio cambial; e, por fim, na quarta
sessao, serao feitas as conclus6es.

1. 0 REAl E 0 COMERC/O
'EXTER/OR

o program a de estabiliza~ao de pre~os
levado adiante a partir de 1993 envolvia,
segundo Oliveira (1996), quatro fases: ajuste
fiscal; cria<;iioda URV; conclusao da reforma
monetaria; e as reformas estruturais.

Com rela~ao a primeira fase, ajuste fiscal,
os economistas na sua grande maioria
argumentavam que (l equilibrio das cQntas
publicas era absolutamente essencial para
urn programa de eslabil iza~ao ser bem
sucedido; portanto, nada mais coerente que
providenciar tal equilibrio. Nesse sentido,
foi criado 0 Fundo Social de Emergencia
(FSE), cujo objetivo ,'ra ampliar 0 volume
de arrecada<;ao e, dessa forma, permitir uma
maior folga na gestao monetaria de 1994 e
1995. Contudo, 0 FSE, desde 0 nascedouro,
ja veio com scrias limita<;6es uma vez que
boa parte de suas Fontes proveio de receitas
ja existentes simplesmente realocadas de
suas dota<;6es originais. Naquela conjuntura
de final de governo ficava muito dificil, se
nao impossivel, adotar urn conjunto de cortes
nas despesas publicas; portanto, a solu~ao
encontrada foi elevar os juros para conter
a demanda; a segunda fase foi 0 periodo
no qual a sociedade brasileira viveu uma
situa<;ao de hiperinfla~ao sem padecer dos
males por ela provocados. Foi absolutamente
genial' . Os economistas que participaram
da elabora<;iio da estratcgia de estabil iza<;ao
da economia brasileira, perceberam que
todas as experiencias exitosas de estabi-
liza~ao de pre<;os foram precedidas por
uma hiperinfla~ao. Assim, a fase da URV
foi, sem lugar a duvidas, a de uma hiper-
infla~ao sem os maleficios por ela provo-
cados, ou seja, foi uma hiperinfla<;ao de
laborat6rio; a terceira fase foi aquelit da
introdu~ao do Real; a quarta fase estava
relacionada com 0 program a de reformas a
serem implementadas.

o fato e que In,:smo tendo sido bem
sucedido no combatc a infla<;ao 0 Plano
Real deixou ao pais uma situa~ao extre-
mamente delicada no que se refere as comas
extemas. Netto (1998) se reporta ao Plano

Real como tendo sido urn plano extrema-
mente engenhoso no combate 11 infla~ao, mas
ja naquela cpoca alertava sobre os danos
de se manter urn cambio valorizado por urn
periodo demasiado longo. Netto (op. cit.)
argumenta que a primeira coisa que acontece
quando se insiste em uma valoriza~ao
cambial c que 0 pais come~ a sacar sobre
o exterior. Ou seja, a situa~ao extema
rapidamente se deteriora, as exporta<;6es
nao sao suficientes para fazer frente as
importa~6es e, nesse momento,'o govemo
se ver for~ado a elevar juros para conter 0
crescimento econ6mico e dessa forma
reduzir 0 deficit nas contas extemas. Se a
contrapartida de urn cambio valorizado c a
redu<;ao da atividade econ6mica por que,
entao, insistir em tal estratcgia? A resposta
pode ser encontrada em urn "paper" que 0
entao diretor de Assuntos Internacionais
do Banco Central, Gustavo Franco, fez
circular' .

Franco (1996) argumentit que 0 modelo
de Substitui~ao de Importa~6es tinha do is
pilares basicos: a infla~ao como sendo 0

mecanismo de financiamento do crescimento
econ6mico; e 0 protecionismo econ6mico
como forma de garantir mercados cativos
para os investimentos publ icos e privados.
Segundo Franco (op. cit.) durante urn certo
periodo 0 modekJ foi extremamente bem
sucedido no que se refere ao crescimento
econ6mic04

• 0 problema, no entanto, e que
a partir dos anos 80, 0 modelo deixou de
ser virtuoso: por urn lado, a falta de
concorrencia externa havia estimulado a
ina~ao do empresariado brasileiro em busca
de novas tecnologias, novos mctodos
organizacionais; com isso, teve-se a estag-
na<;ao do crescimento da produtividade. Por
outro; a infla<;ao, que era 0 combustivel do
crescimento gerado pelo modelo, chegou
ao apice quando 0 eSlado brasileiro foi
precisando cada vez mais de inna~ao para
garantir os recursos necessarios ao seu
financiamento. Ora, na opiniao de Franco
urn modelo de desenvolvimento que implica
estagna~ao da produtividade e tern a infla-
<;ao como mecanismo de financiamento s6
pode ser concentrador de renda. Dai, por-
tanto, a nccessidade de abandonar 0 modelo
de Substitui~ao de Importa<;6es e garantir 0
desenvolvimento econ6mico brasileiro em
outras bases. 0 novo modelo de desenvol-
vimento a ser adotado tera de ser calcado
no crescimento da produtividade e isso s6
vai ser possivel com a exposi<;ao do
empresariado brasileiro a concorrencia
externa.

Mesmo se admitindo que 0 argumento
de Gustavo Franco esteja correto vale alguns
comentarios. A abertura comercial iniciada
ainda no governo Collor deveria de ter sido
acompanhada por uma desvaloriza~ao da
taxa de cambio; 0 que,efetivamente,nao
ocorreu. A partir da implanta~ao do Plano
Real, cuja ancora foi a taxa de cambio nomi-
nal, implementou-se uma valoriza<;ao artifi-
cial do Real: $1 d61ar valia R$ 0,83. Aquela
valoriza~ao foi produzida pelo grande volu-
me de capital externo que veio aproveitar as
oportunidades de ganho permitida5 pelas altas
taxas de juros aqui vigentes. Como conse-
qtiencia, tivemos 0 enfraquecimenlo do
sistema bancario brasileiro, a inviabiliza<;ao



da empresa nacional e 0 agravamento do
deficit fiscal da uniao, estados e municipios.

No entanto, em vez de assumir 0 equi-
voco com rela<;ao 11longa dura<;ao de urn
cambio valorizado e procurar corrigi-Io as
autoridades economicas brasileiras insis-
tiram em urn discurso que segundo Nello
(1998) estava baseado em tres pontos:

1) e born ter deficit em conta corrente;
2) na medida em que forem excessivos, os

deficits serao corrigidos pelo aumento da
poupan<;a intema; e

3) a taxa de cambio real nao serve para
explicar 0 deficit na balan<;a comercial.

Rebatendo cada urn dos argumentos
acima Nello (op. cit.) faz os seguintes
comentarios: primeiro, nao se pode falar
que ter deficit em conta corrente e born ou
ruim. Para se ter urn correto julgamento
sobre os deficits em conta corrente e
necessario saber se estao sendo efetivados
com 0 prop6sito de ampliar a capacidade
produtiva, isto e, realizar investimentos ou
financiar 0 consumo; segundo, como e que
se aumenta a poupan<;a intema sem reduzir
gastos e, alem disso, casu nao seja
acompanhada p6r uma mudan<;a nos pre<;os
relativos, isto e, uma modifica<;iio na taxa
de cambio real, apenas vai significar
redu<;iio do nivel de alividade inlema; e, pilr
fim, dizer que a laxa de cambio real nao
lem qualquer influencia sobre 0 deficit na
balan<;a comercial esla errado. Isto porque
a taxa de cambio real e urn pre<;o relalivo,
e ela quem vai determinar a composi<;ao
da cesta do consumidor. Com 0 cambio
real valorizado os pre<;os dos produtos
importados vao cair; aumentando, portanlo,
a demanda por esses produtos.

A despeilo de loda a rel6rica exislenle
de que a abertura comercial ladeada por
uma valoriza<;iio cambial lenha conduzido a
aumentos na produtividade'; tomando, assim,
a industria nacional mais competiliva 0 que
se leve de concreto foi 0 agravamento da
silua<;iio fiscal ao lempo em que 0 empre-
sario brasileiro, com 0 credito extremamenle
caro, alem de ler os produlos estrangeiros
subsidiados por uma polilica cambial
equivocada, fechou as portas.

Rodrik (1999) pondera que os paises
que liveram uma experiencia virtuosa de
crescimento economico a partir da Segun-
da Guerra Mundial, foram aqueles pafses
bem sucedidos na formula<;ao de eslrale-
gias de inveslimenlos domeslicos ao mesmo
lempo em que construiram inslilui<;iies
adequadas para enfrenlar choques adversos,
nao aqueles paises que lenham reduzido
suas barreiras comerciais ou suas barreiras
com rela<;ao ao fluxo de capilais. Rodrik
(op. cil.) prossegue argumenlando que as
rela<;iies enlre taxas de crescimenlo
economico e indicadores de abertura, sejam
eles larifarios ou nao larifarios, e fraca.
Para ele, os formuladores de polflica
econom ica deviam se concentrar nos
fundamentos do crescimento economico
que SaD: investimenlo, estabilidade ma-
croeconomica, recursos humanos e uma
boa performance governamenlal e nao
deixar que a rel6rica de integra<;ao econo-

. mica intemacional domine, por complelo, a
estralegia de desenvolvimento economico.

Com a desvaloriza<;iio cambial ocorrida
em janeiro de 1999 0 cambio passou, enlaO,
a ser urn instrumenlo que "jogava a favor"
do cresci menlo econiimico. No entanto,
Franco (1999) argumenla que aquela desva-
loriza<;ao nao era necessaria uma vez que
as empresas .ia haviam se ajustado, quer
dizer, haviam implemenlado urn conjunlo de
medida~ que a~ tornavam mais competitivas.

Alem disso, onde estava a laD falada
recupera<;ao das exporta<;iies que nao
aconteceu com a desvaloriza<;iio do Real? 0
economista vai a1em, nao admite 0 fato de
que os juros praticados estavam elevados
em fun<;iio do cambio. Diz ele: " ... tinha uma
faldcia fundadora, cujo responsdvel talvez
seja 0 Delfim: 0 problema era 0 cambio,
e a taxa de juros era alta por causa do
cambio. Parecia que 0 Brasil era diferente
do resto do mundo: era 0 unico pais com
deficit fiscal e cuja taxa de juros nao era
alta por causa disso. Com a desvalo-
rizafiio, ficou claro que existem limites
para reduzir juros. Desculpe, mas eu nao
sou otimista quanto a capacidade de
reduzir a taxa de juros enquanto a
situafiio fiscal se mantiver precdria ... "
Franco (op. cil.). Quer dizer, entao, que na
opiniao de Gustavo Franc" a recupera<;ao das
exporta<;iies deveria ler ocorrido de ime-
diato e que nao existe .uma rela<;ao causal
enlre cambio e laxa de juros? 0 fato concreto
e que os primeiros resultados da balan<;a
comercial continuavam apresentando deficit
e isso, segundo Belluzzo (1999a), foi devido
11combina<;iio de Ires fatores:

1) 0 lento cresCimento do comercio mun-
dial;

2) ao baixo pre<;o das commodities; e
3) as fortes desvaloriza<;iies realizadas pe-

los asiaticos, nossos concorrentes em varios
mercados. Alem disso, ainda con forme
Belluzzo (1999b) uma queda mais rapida da
taxa de juros dependeria de qualro falores:

1) do comportamento da infla<;ao;
2) dos ganhos na area fiscal;
3) do rilmo de redu<;ao do deficit em conta

corrente; e
4) da SubSlilui<;ao progressiva do dinheiro

externo especulalivo por empreslimo e
financiamento de prazo mais longo. Caso.
fosse possfvel escolher algum caminho, 0
mais confiavel seria aquele que levaria a
urn superavit comercial que seria oblido,
segundo Belluzzo (op. cit.), alraves da
elimina<;ao das importa<;iies que estavam
sendo subsidiadas pelo cambio valorizado
e que poderiam ser substituidas por pro-
du<;iio domestica. 0 argumento de Belluzzo
continua no sentido de demonslrar que os
ganhos que os paises asialicos tiveram na
balan<;a comercial se deveram, funda-
mentalmente,il queda das importa<;iies-algo
em 10100 de 30% a 40% - e, nao, como
podem pensar alguns, devido a aumentos
expressivos das exporta<;iies. Por isso nao
se enlende a crftica de Guslavo Franco,
quer dizer, a afirma<;ao feita pelo econom isla
nao eSlava sendo precedida por uma anal ise
mais acurada dos fatos". Conludo, sera
inleressanle invesligar 0 que a leoria
economica lem a dizer sobre 0 assunto,
islo e, qual a rela<;ao que de falO ex iSle enlre
cambio e balan<;a comercial? No casu de
uma desvaloriza<;ao cambial 0 aumenlo das
exporta<;iies acontece de imedialo? Na
pr6xima sessao tentaremos reunir subsidios
que possibilitem uma explica<;ao a essas
quesliies.

2. A 8AlANfA CfJME/tCIAlE ,
CIM'" /tEAL'

A laxa de cambio real, quer dizer, 0
pre<;o relativo dos bens eSlrangeiros em
lermos de bens domeslicos, e definido
como Ii= EP*/ P, ou seja, a taxa de dimbio
real, Ii, e igual il taxa lIominal de cambio, E,
o pre<;o relativo da moeda estrangeira em
termos da moeda domcslica, vezes 0 nfvel

de pre<;os estrangeiro, p., dividido pelo
nivel de pre<;os domestico, P. Supondo que
tanto quanto P sao dados, uma deprecia<;iio
na taxa nominal vai-se refletir integra!mente
em uma deprecia<;ao real. Supondo real e
d6lar: uma deprecia<;iio nominal de 20% do
real em rela<;ao ao d6lar, com p. e P
inalterados, os produtos brasileiros ficarao
20% mais baratos em compara<;iio com os
produtos americanos. Em sendo assim, tal
desvaloriza<;iio vai significar, dentre outras
coisas, uma expansao das exporta<;iies. Mas
vejamos como isso acontece.

A defini<;ao de exporta<;iies Iiquidas e
dada por

NX= X - eM
Sabe-se que as exporta<;iies SaD fun<;iio

de Y·, 0 produto estrangeiro, e da taxa
real de cambio, e, ou seja, X (Y., e). Por seu
tumo, as importa<;iies dependem do pro-
duto domestico, Y, e da taxa real de cambio,
e, isto e, M (Y, e). Fazendo as devidas
substitui<;iies temos, entao, que as
exporta<;iies Iiquidas, NX, serao, agora,
definidas por

NX=X(Y*,e) - eM (Y,e)
A nova expressao que define exporta-

<;iies Iiquidas nos mostra que a taxa de
cambio real,e, aparece em tres lugares.
Sendo assim, 0 impacto de uma deprecia<;iio
real vai afetar a balan<;a comercial atraves
de tres canais:

1) uma deprecia<;ao vai lornar, ima-
ginemos uma desvaloriza<;iio do real frente
ao d6lar, os produtos brasileiros mais baratos
nos EUA. Portanto, a demanda feita nos
EUA pelos produtos brasileiros vai
aumenlar; significando, portanto, urn
au menlo das exporta<;iies brasileiras para os
EUA;

2) com a desvaloriza<;ao os produlos
exporlados para 0 Brasil vao ficar mais
caros 0 que reduz a demanda por esses
bens. Portanlo, em virtude de uma
desvaloriza<;iio cambial, ter-se-a uma redu<;iio
das importa<;iies; e

3) com a redu<;iio das importa<;iies, uma
vez que as mesmas estao mais caras, a
demanda feila no Brasil vai-se direcionar
para os produtos brasileiros·.

o objetivo que esta por delras de uma
desvaloriza<;ao cambial e 0 de melhorar as
conlas eXlernas, entenda-se balan<;a
comercia!. Para lanlo, as exporta<;iies lerao
de aumenlar e as importa<;iies cair. A condi<;iio
segundo a qual uma desvaloriza<;iio implica
aumenlO das exporta<;iies e redu<;ao das
importa<;iies e conhecida como condi<;ao de
Marshall-Lerner.

Mesmo se sabendo que uma des va-
loriza<;ao provoca uma mel hora na balan<;a
comercial, ja que aumenla exporta<;iies e
diminui importa<;iies, 0 falo e que esses
efeilos nao aconlecem de maneira imediala
como sugeriu Gustavo Franco. Pouco tempo
depois de uma desvaloriza<;ao seus efeilos
se faraD sentir mais nos pre<;os do que nas
quanlidades. Sabe-se que um pais ao
desvalorizar seu cambio vai ler 0 pre<;o de
suas exporta<;iies reduzido e 0 pre<;o de
suas importa<;iies aumenlado. No enlanlo,
lanto a quanlidade importada quanto a
exportada vao-se ajuslar lentamenle. Ha
uma explica<;ao para essa "Ienlidao": pelo
lado dos consumidores lemos que a
percep<;ao deles quanto il modifica<;ao dos
pre<;os relalivos demora algum tempo para
acontecer. As empresas, por sua vez,
demoram em procurar fomecedores mais
baralos. Alem disso, varios conlralOS de
exporta<;ao e importa<;ao foram celebrados
tendo como referencia nao a nova taxa de



cambio, mas a passada. au seja, os contratos
foram feitos com base em urn cambio
valorizado. Sendo assim, nao surpreende 0
fate de, a principio, uma desvaloriza<;ao
cambial implicar uma piora na balan<;a
comercial.

Com 0 passar do tempo, porem, as
modifica<;oes ocorridas nos pre<;os relati-
vos das exporta<;oes e das importa<;oes se
faraD sentir: as exporta<;oes vaG aumentar e
as importa<;oes diminuir. Prevalecendo a
condi<;jio de Marshall-Lerner, tanto a rea-
<;ao das exporta<;oes quanto das importa-
<;6es vao-se tornando mais forte que 0

efeito do pre<;o e 0 resultado final sera uma
mel hora na balan<;a comercial. Esse
processo de ajuste e descrito pela curva J.

o cambio e desvalorizado no instante
(=1. Naquele momenta havia urn deficit na
balan<;a comercial igual a 1 2. A des va-
loriza<;ao aumenta 0 deficit para 1 3: os
contratos de exporta<;ao e importa<;ao sao
assinados antes da entrega, e a transa<;ao
entra nas estatisticas comerciais, nao ha,
portanto, urn efeito imediato sobre 0 volume
de comercio. No entanto, sabe-se que entre
paises industrializados as exporta<;oes sac
faturadas na pr6pria moeda do pais
exportador e as importa<;oes sao faturadas
na moeda do parceiro comercial; assim, 0

efeito inicial de uma desvaloriza<;ao sera
uma piora da balan<;a comercial: 0 valor
das exporta<;oes em d6lares caira, ja 0 valor
das importa<;oes permaneceni constante.
Os novos contratos assinados a partir de
(=1 iraQ refletir os pre<;os mais altos, em
moeda local, cobrados pelos exportadores
ja que eles vao se aproveitar da des va-
loriza<;ao da moeda. 0 deficit, entao,
diminuiria e a tendencia, supondo que a
condi<;jio Marshall-Lerner predomine, e que
.a balan<;a comercial passe a apresentar
saldo positivo e exatamente isso 0 que Ira
acontecer a partir do ponto 4. Exatamente
no ponto 4 a situa<;ao ainda e de deficit
mas a tendencia, dado que os novos contra-
tos estao sendo feitos com base na nova
taxa de cambio, e de 0 saldo comercial se
tomar positivo. Na pr6xima sessao iremos
ver a experiencia dos EUA quando da des-
valoriza<;ao cambial ocorrida em 1985.

3. A EXPERIENCIAAMERICANA
IJIIIJEWAlOJiIZAfM CIM81Al'

Quando houve a desvaloriza<;jio cambial
nos EUA, em meados dos anos 80, espera-
va-se que a gera<;ao de saldos comerciais
positivos para aquela economia fosse se
tornar uma realidade. Como a balan<;a
comercial americana continuou a registrar
deficit, a demanda por medidas protecio-
nista tomou-se uma constante, alem de
as autoridades economicas americanas
passarem a demandar de seus parceiros
comerciais, principalmente do Japao e
Alemanha,alguma infla<;jio.Varios economis-

mistas argumentavam que a persistencia
do deficit comercial era conseqiiencia de
urn d6lar ainda forte que, por sua vez, era
decorrente do deficit or<;amentario existente.

Krugman e Baldwin, analisando 0 porque
da persistencia do deficit comercial
ponderam que 0 correto tratamento da
questao implicaria tres partes:

1) a demora das firmas em trocarem de
fornecedores, isto e, as firmas passarem a
trabalhar com fornecedores mais baratos;

2) 0 fato de a demanda externa por pro-
dutos americanos nao crescer tao rapido
significava que 0 d6lar teria de cair ainda
mais caso se pretendesse atingir a posi<;ao
comercial de 1980;

3) a evidencia sugeria que mesmo que 0
cambio viesse a ser aquele praticado no
no inicio dos an os 80, bem como a
demanda externa ser equivalente a daquele
periodo, a balan<;a comercial nao voltaria a
ser superavitaria.

lnicialmente, para bem conduzir a
discussao da persistencia do deficit na
balan<;a comercial americana, os autores
passam em revista alguns fatos biisicos sobre
a balan<;a comercial dos EUA. Tais fatos
podem ser agrupados em quatro t6picos:

, evolu<;ao da taxa de cambio; volumes de
I comercio; pre<;os de comercio; e a pr6pria

balan<;a comercial.
No que se refere a taxa de cambio real,

os autores most ram que de fate 0 d6lar
caiu para niveis semelhantes aos dos anos
70. Todavia, cham am aten<;iio para 0 seguinte:
o d6lar com rela<;ao as moedas dos paises
da Europa ocidental e do Japao, de fato,
caiu. No entanto, com rela<;ao as moedas
do Canada e dos NICs, principal mente
Coreia do Sui e Taiwan, permaneceu estavel.
Alem disso, para se compreender a
persistencia do deficit na balan<;a comercial,
os autores alertam para 0 fate de que
antes de cair 0 d61ar havia tido uma forte
valoriza<;jio. Sendo assim, para que a balan<;a
comercial viesse a apresentar saldos
comerciais positivos era necessario que
transcorresse algum tempo.

Como houve uma piora no deficit
comercial americano ap6s a desvaloriza<;jio
isso foi interpretado como sendo a
manifesta<;ao da curva J. Todavia, os autores
questionam 0 fate de que 1 ano ap6s a
desvaloriza<;ao a balan<;a comercial ainda
apresentava saldos negativos. Sendo assim,
eles encaram que tal manifesta<;ao nao
estava relacionada com a curva J; uma
vez que ja havia transcorrido tempo
suficiente para que os volumes de comercio
estivessem na dire<;ao correta, isto e,
maiores exporta<;oes e menores
importa<;oes.

No final de 1986 ainda nao se percebia
nenhum efeito da taxa de cambio real sobre
as importa<;oes e isso, segundo Krugman
e Baldwin, estava relacionado com 0 fato
de exportadores para 0 mercado americano
terem adotado a estrategia de reduzir
suas margens de lucros; garantindo, portan-
to, mercados para seus produtos. Alem
disso, a demanda externa por produtos
americanos nao era grande 0 suficiente
para se contrapor ao crescimento da
demanda feita nos EUA.

Devido ao fato de 0 deficit comercial
americano persistir mesmo ap6s a
desvaloriza<;ao do cambio, surgiu, nos
EUA, a tese de que a taxa de cambio real
e irreJevante na determina<;ao dos saldos
na balan<;a comercial. Dessa forma, portanto,
segundo dois economistas defensores de
tal tese, Robert Mundell e Ronald
McKinnon,o resultado da balan<;a comercial

vai ser deterrninado pela diferen<;a entre
renda nacional e despesa nacional. Duas
implica<;oes surgem de tal tese: uma posi-
tiva e uma norrnativa: a positiva, como 0
deficit comercial nada tern a ver com taxa
de cambio nao ha que existir nenhuma
surpresa com 0 fato de 0 deficit comercial
continual' se manifestando ap6s uma
desvaloriza<;jio cambial; a norrnativa, como
a taxa de cambio e irrelevante na determi-
na<;ao do ajuste na balan~a comercial ela
deve ser mantida fixa, pois assim estara
permitindo a realiza<;jio de outros objetivos,
notadamente a estabiliza<;iio dos pre<;os. .

Krugman e Baldwin, analisando 0

argumento de Mundell e Mckinnon,
ponderam que existe uma confusao feita
por aqueles economistas entre taxa de cam-
bio nominal e taxa de cambio real. De fato, a
taxa de cambio nominal nao exerce nenhuma
influencia sobre a balan<;a comercial 0 que
nao e 0 caso da taxa de cambio real. A
segunda parte do argumento de Mundell-
McKinnon diz que 0 equilibrio da balan<;a
comercial nao depende da taxa de cambio,
mas do equilibrio entre despesa e renda;
portanto, a taxa de cambio nao precisaria
ser modificada, isto e, desvalorizada, pois
estaria garantindo a estabilidade dos pre<;os.
Tal visao nao esta, necessariamente,
equivocada. 0 problema e que Mundell-
McKinnon a tratam como sendo sempre
verdadeira. As mudan~as de pre<;os
relativos que ajustam 0 comercio entre os
paises podem ter sua origem em meca-
nismos outros que nao a taxa de cambio.
Uma possibilidade e urn determinado pais
aumentar seus gastos provocando infla<;ao,
enquanto outro pais tern uma politica
economica que provoca defla<;jio. A questao
e: uma tal alternativa e desejavel?

Com a implanta<;ao do Plano Real,
extremamente vitorioso com rela<;ao a
estabiliza<;ao dos pre<;os, a economia
brasileira se viu presa a uma arrnadilha,ou
seja, se era fundamental no inicio do Plano
manter 0 cambio valorizado, a partir de urn
certo momenta tal valoriza<;ao passou a
significar urn entrave para a retomada do
crescimento economico. Para manter urn
cambio valorizado, uma vez que isso
implicava redu<;ao nas exporta<;oes, era
fundamental a manuten<;ao de juros
elevados, pois s6 assim conseguiriamos atrair
capital para financiar 0 deficit nas contas
externas decorrente daquela op<;ao. Por
sua vez, os juros mantidos elevados
impediam qualquer iniciativa de crescimento
economico.

A partir da desvaloriza<;ao cambial
acontecida em janeiro de 1999 a economia
brasileira passou a ter a oportunidade de
viabilizar uma estrategia conseqiiente de
desenvolvimento economico. Ou seja, as
autoridades economicas do governam
reconheciam, enfim, que 0 problema fun-
damental do Brasil era 0 baixo crescimento
economico. Portanto, abandonar a politica
de cambio fixo significava a possibilidade
concreta de as autoridades economicas
brasileiras iniciarem uma politica de
redu<;ao de juros. No entanto, a desva-
loriza<;ao cambial nao implicou unanimi-
dade. As criticas contrarias se baseiam no
fate de que a balan<;a comercial brasileira
ainda nao apresentou saldos comerciais
convincentes, isto e, nao se teve urn
vigoroso crescimento das exporta<;oes. Uma
possivel explica<;iio para a demora da recupe-



recuperac<iio das exportac<6es po de ser
encontrada na pr6pria teoria economica,
isto e, na curva J. Alem desta, alguns
economistas argumentam que a desva-
lorizac<iio foi tardia no sentido de que outros
pafses concorrentes do Brasil em alguns
mercados safram na frente, isto e, rea-
lizaram sua desvalorizac<iio cambial antes.
E preciso considerar tambem dois outros
fatores quando se fala em expansiio das
exporta¢es pOr parte do Brasil, siio eles:

1) 0 comercio mundial tern apresentado
urn crescimento lento; e

2) 0 baixo prec<odas commodities.
Sendo assim, mediante a esses fatores,

niio e de causar estranheza 0 fato de 0

Brasil ainda niio ter conseguido mostrar
urn crescimento convincente de suas
exporta¢es •

, Franco (1996) manifeSta a opiniAo de que 0 supemvil que
ate cntlo existia oa baJan~ comcrcial brasilcira nao era
alga s61ido, jt que estava baseado cxclusivamcntc em urn
cA.mbia desvalorizado. Para que fosse alga concreto,
segundo Franco (op. cil.), tal supertvit devena renetir urna
maior compctitividade dos produlos brasileiros e isso s6
seria possivel com incremento da produtividade.

, Para Fiori (1995) a estabili,,,,~o que ocorreu no Brasil,
bem como em outros paises da Am~rica Latina, coincidiu, e
oio pOT acaso. com uma TccessaO mundial acompanhada
pIlr urn. redu<;Aonos juros oferecida pelos paises cenlrais.
Sendo assim, oa vislo dele. os "computer screen of money"
- exprcssio que Fiori "rouba" de Moi~ Nairn -. foram os
verdadeiros responsAveis pela estabiliza~o ocorrida oa
Am~rica I.atina. Tendo os pai'ses da AL desregulamcntado
seus mercados de capitais 0 volume de capital externo
cresceu pOr aqui em tomo de cinco vezes possibilitando,
assim, uma cstabili7..a~0via valoriza~o cambial que exigia,
p()r seu turno, uma elcva~a.o na taxa de juros praticada.
Todavia, como mcncionarnos, a "hiperinfJa~ao de
laborat6rio" criada pelos economistas brasileiros, tomamos
a repelir, foi algo de genial.

.• Pode-se afinnar. sem lugar a duvidas, que 0 modelo de
Substitui<;Aode Impona<;tlesnos dei,ou de heran", 0 mais
completo e intcgrado parque industrial da America l.atina

'Hidalgo (1999) confirma que 0 aumenlo da produlividade
da industria brasileira foi uma realidade durante a decada
de 90. No entanto, pondera sobre 0 falO de nao haver, entre
os eSludiosos do assunto, consenso sobre qual a
magnilude do aumento aconlccido.

'0 saldo da balan~ cornercial brasilcira no ano de 2000 foi
negativo. Tal cornportamento pode ser atribuido aos
seguinles falores:

I) subid. no ~re~ do petr6lco;
2) os produlos brasileiros mais exponados foram

justamenle aqueles de maior conteudo imp<mado;
3) 0 mercado interno absorveu boa pane das cxpona<;6es

da pelroqufmica, a~. papel e celulose; e
4) os pr~os das commodilies ainda se encontravam

reduzidos (RepUblica, 2001).

1 ES13 ses.~o SC prop6c a ser urna discussao le6rica sohre
a rela~o existente entre dmbio e balan~ comcrcial. l~t4.
fundamcnI.1dasem Blanchard (1999), Williamson (19R9) e
Gon",lves, Baumann, l'fado e ,,,,nulo (1998).

• Comcntando sohrc a necessidade de sc desvalorizar a
cAmbio Tavarc..~(1998) pondera que tal nccessidade cstava
ligada ao fato de sc utili7.aro dmhio como barreira a entrada,
e 0 Brasil scmpre sc utilizou des.~ instrumento nao para
aumentar expona~o urna vez quc cxponar, oa visao de
Tavares (op. cil.), se faz alraves de uma polilica especifica,
au scja, at raves de subsidios, credito ou com rcdc de
comercializa~o. Ponanto. na opiniao de Tavares, uma
desvaloriza~ao carnhial sigoificaria um alcnto para 0

empresa.rio national j! que tcriamos 0 cncarecimento do
produto estraogeiro em rela~o ao produto nacional

• ESla scs.~ocsl.1 fundamcntada em Krugman c Baldwin
(1987).
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No momenta em que decidi escreller este
texto, a grelle nas unillersidades publicas
federais tinha ultrapassado os nOllentadias.
Niio pretendo discutir a justeza da greve
porque sobre este ponto niio existe
nenhuma dUliida. Professores e servidores
niio recebem reajuste salarial desde que
o Sr. Fernando Henrique Cardoso assumiua Presidencia da Republica. A motiva~iio
para esta reflexiio esti expressa no titulo.
Tenho pensado muito na questiio, em
virtude, entre outras coisas, dos discursos
que tille acesso, sejam eles escritos nos
jornais e revistas de grande circula~iio,
ou atraw das imagens e sons que entram
por nossas casas adentro. Estes discursos,
dependendo do lugar social que os auto-
res ocupam e a posi~iio politico-ideol6gica
que defendem, nos permitem fazer pelo
menos duas leituras divergentes: a primei-
ra e que 0 gOllerno precisa cumprir as
"ordens· de organiza~oes como 0 FM/,
por exemplo, e desta forma, precisa limitar
os gastos publicos neste nivel de ensino; a
segunda leitura nos informa que e preciso
manter 0 ensino gratuito no terceiro grau
porque desta maneira se estani demo-
cratizando este grau de ensino para os
segmentos mais pobres da sociedade.

Fiz a op~iio por tomar como horizonte
para a escritura deste texto os setores
dirigentes que estiio enllolvidos diretamen-
te com a greve nas unillersidades publicas
federais: 0 AN,DES- Sindicato dos Pro-
fessores por seu Comando Nacional de
Grelle e 0 MEC (Ministirio da Educa~iio,
Cultura e Desporto) pelo Ministro Paulo
Renato. Sobre este, 0 CNG (Comando
Nacional de Grelle) niio poupa "elogios·:
"e tresloucado·, "e mentiroso·, "representa

junto ao MEC os interesses do setor prilla-
do da educa~iio·, "e autoritirio·. Niio sei
se todos os adjetillos siio merecidos. Tenho
certeza de que as agressoes niio ajudam
as partes a encontrar uma saida para a
grelle. Por outro lado, sei que os dirigen-
tes do ANDES niio siio inocentes e conhe-
cem os "donos do poder" porque eles estiio
ha sete anos no comando deste pais. Niio
acredito que so no momento da grelle
tenham descoberto as caracteristicas
atribuidas a Paulo Renato e FHC. Salien-
te-se que a politica de enxugamento do
Estado no Brasil iniciou-se de forma
sistematica e forte com 0 outro Fernando,
o "ca~ador de marajds·.

Niio e nOllidade para aqueles que tem
algum tipo de enlloillimento com a ciencia
e a tecnologia que elas estiio a piio e agua
ja faz muito tempo, alids, niio sei quando
e que foram bem tratadas pelos gOller-
nantes brasileiros. Por outro lado, existem
intelectuais-conselheiros do gOllerno de
FHC que defendem niio 0 desenllolvi-
mento da Ciencia e Tecnologia em nillel
nacional e sim a importa~iio de produtos
destas areas, desenlloillidos nos paises de
primeiro mundo, 0 argumento central e 0
de que e mais barato a aquisi~iio do

que formar quadros de pesquisadores,
construir infra-estrutura e remunerar
dignamente os pesquisadores. Discute-se
pouco sobre isto, mas a forma como os
centros de pesquisas foram tratados nos
ultimos anos denotam que a orienta~iio
acima tratada esti sendo posta em plCitica.

E preciso dizer que muito dijicilmente
as universidades publicas ganham espa~os
na grande imprensa nacional, a niio ser
em momentos de grelle como este que
enfrentamos. Fala-se pouco das dificul-
dades quotidianas destas institui~oes de
ensino, mesmo sendo elas as principais
responsaveis pela pesquisa que se realiza
no pais. Mas esta distiincia e hisririca. A
sociedade que sustenta as unillersidades
publicas sabe muito pouco a respeito
delas. Acredito que se houllesse lIontade
politica, especialmente por parte daqueles
que fazem a universidade, 0 momento da
grelle poderia ser aprolleitado, afinal de
contas, a rotina universitiria foi rompida,
embora 0 dialogo entre sociedade e
universidade devesse ser uma politica
desta ultima. Niio estou defendendo que
os parcos recursos que recebe fossem
queimados com propaganda enganosa.
Estou defendendo que as pesquisas
realizadas fossem transformadas em
instrumentos de melhoria das condi~oes
de lIida da sociedade. /sto e feito? Entiio,
tornem publico, informem.

o distanciamento mencionado permite
que integrantes do gOllerno, no caso
especijico, 0 Sr. Paulo Renato, utilize os
meios de comunica~iio de massa para
criminalizar os professores, quando foi ele
que os desrespeitou por ocasiiio do inicio
das negocia~oes. Ao aU/arizar a suspensiio
do pagamento do mes de setembro, acabou
for~ando 0 mOllimento grevista a solicitar
a interllen~iio do Poder Judiciario, que
concordou que um representante do MEC
participasse de uma negocia~iio que
enlloilleu parlamentares e professores. A
negocia~iio que gerou expectatillas de um
acordo. Todallia no momento da assina-
tura 0 par/amen tar que representalla 0
gOllerno rompeu de forma unilateral com
as negocia~oes. 0 acordo niio foi assinado
e 0 ministro assumiu uma postura de
intransigencia, ao negar-se, diante de uma
ordem judicial, a autorizar 0 pagamento
do mes de outubro. Tambem articulou-se
com outros setores do gOllerno para que
tomassem atitudes conjuntas no sentido
de destruir pelo alto 0 mOllimento grevista.
o resultado desta postura foi 0 "pacote
antigrelle·. 0 ministro foi desrespeitoso
com a comunidade unillersikiria ao
afirmar que a unillersidade publica da
rede federal lIai desaparecer no espa~o de
seis anos, desqualijicou os outros poderes
como inter/ocutores com os grevistas, caso
especijico do Judiciario porque, na lIerdade,
quer demonstrar que a sua autoridade
precisa ser respeitada, niio atrawis da
negocia~iio e sim atrawis da for~a.



'~s atitudes
intransigentes do

governo federal e do
A ndes-Sin dicato

demontram a
permanencia da

heranfa autoritiria
na formafiio da

sociedade brasileira.
Mas e preciso romper

com esta heranra
para fortalecer a

democracia. "

Do lado do ANDES-Sindicato tem-se a
impressao de que os representantes dos
professores "esqueceram" da "base". Em
determinado momento romperam com as
negociafoes sem consultar a categoria.
Aceitaram as provocafoes do governo e,
embora digam 0 contTririo, tem demons-
trado intransigencia no momento de
negociar. Fincaram 0 pe na incorporafao
do valor total da GAE (Gratijicafao sobre
Atividade Executiva ) e negaram qualquer
possibilidade de negociafao em torno da
GED. Descartaram a tentativa de inter-
mediafao da AN DIFES, por considerar que
a proposta por esta apresentada nao
atendia a categoria.Definitivamente, esta
nao e uma atitude de quem quer negociar.
Esqueceram ali que 0 movimento ja obteve
viiJrias importantes, como a contratafao
de professores atraws do Regime Juridico
Unico; concurso publico para mais 2.000
professores, alem daqueles dois mil ja em
fase de edital. Acrescente-se a isso 0 aceno
para a criafao de comissoes de trabalho
que deveriam estudar com profundidade
a situafao das universidades publicas. Tem-
se a impressao de que a greve deixou de
ser tratada como uma questao politica que
envolve centenas de professores , milhares
de alunos e de pais de alunos para se
transformar em "uma queda de brafo entre
o Renato do Minislirio da Educafao e 0
Renato do ANDES- Sindicato.

As atitudes intransigentes e autori-
firias do ministro Paulo Renato que tinham
a intenfao deforfar os professores a voltar
ao trabalho sob a chibata, como que escor-
rafados, como quando sefala com menino
maleriado, nao funcionou da forma dese-
jada, muito pelo connririo, acirrou os
animos dos grevistas. Poderia - se fazer a
seguinte pergunta: seKi que as atitudes do
ministro podem demonstrar inabilidade
politica? Tenho duvidas. As atitudes
desrespeitosas do governo de FHC tem
sido uma marca. E elas estao relacionadas
com a forma subserviente do Poder
Legislativo e de setores do Judiciario.
Neste ultimo, 0 governo possui porta-voz
e engavetador-mor.

As manobras e artificios do mInistro
para responsabilizar apenas os grevistas
pela longa durafao da greve sao exem-
plos notdrios de que ele sabe que a
sociedade tem pequeno envolvimento com
as universidades publicas. SeTri que 0
conjunto da sociedade tem consciencia
de que e ele que as mant!m?

Nao tenho condifoes de apontar todos
os elementos que dificultam a aproxi-
mafao entre a universidade e a sociedade.
mas considero que 0 corporativismo dos
servidores publicos e um elemento fun-
dante. Tomo como exemplo a Gratijicafao
de Desempenho Docente. Os dirigentes do
ANDES sempre se manifestaram contTri-
rios aGED, por consideTri-laum mecanis-
mo "produtivista". ou seja. 0 professor pre-
cisa alcanfar uma determinada quantia
de pontos nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensao; por consideKi-la injusta
com aposentados e pensionistas. uma vez
que eles so tem direito a 60% dela. Nao
sao transparentes 0 suficiente para tornar
publico que professores com Regime de
Dedicafao £XClusiva, diante da defasagem
salarial que os atingiu. trabalham em
outras instituifoes, mesmo sabendo que
estao infringindo a lei; nao tem coragem
de tornar publico para a sociedade que
uma parcela consideTCivelde professores
transforma a universidade em "bico" e,
por ess.a razao, tem dijiculdades de alcan-
far a quantidade de pontos que aGED
exige. Esta parcela nao tem 0 menor
interesse que a greve acabe porque isso
vai atrapalhar as suas outras atividades.

Concordo que os professores precisam
ter os seus salarios reajustados porque
hoje 0 salario de um professor -doutor,
em fim de carreira. nao passa de mil reais.
As gratijicafoes constituem a parte maior
dos ganhos dessa categoria. E um risco.
Mas nao posso ser contTririo a um
mecanismo que melhora 0 meu salario,
avaliando minha produfao durante um
ano. Considero at! que tal mecanismo
precisa ser melhorado, mas nunca aban-
donado. Como disse um colega em assem-
bLeia, abandona-lo e tratar professores de
forma igual quando na realidade eles sao
desiguais na dedicafao a universidade.
Concordo que se fafa reajuste linear
porque os professores que estao aposen-
tados deram parte de suas vidas para a
universidade, mas nao e Justo que os
professores que estiio iniciando a carreira
universifliria sejam penalizados como
seriam, casu a proposta de incorporafao
d.a GAE tivesse sido aceita pelo governo.
E necessario encon,rar um meio termo
que atenda a loda comunidade
universifiria.

Por fim, e necessaria dizer que existe
uma parcela significativa de professores
que ainda acredila na Universidade
publica e as atitudes destes nao ficam
so no discurso vazio e atrasado, mesmo
diante das adversidades cotidianas.
Finalizo com a pergunta: a quem interessa
a manutenfcio da greve?

• franCisco AICIdts do naSCImtnlo e professor do
Departamento de Geografia e /Iisriria da UFPI.
Doutor em Hisriria do Brasil pela Universidade
Federal de Pernambuco

A ANPUH NO PIAuf
par Aurlla da paz Pinhlliro
DirClforada ANPUH-PI.Proflll:llOl"lldll Hi!:l6rial
UFPlIlDouforandallmHi!:l6ria~ial/UNICAMP

A ANPUH foi fundada om 1961 na ci-
dadll do Marilia no £stado do ~o Paulo.
Inicialmonto como A!:!locia~ao Nacional
dO!l ProfO!l!lOrll!l Univor!litario!l do
Hi!lt6ria. hojo. A!l!locia~ao Nacional do
Hi!ltoria. congrllgando nao !lOmllntll
profll!l!lOrll!lUniVllr!lit3rio!l II graduado!l
llm Hi!l16ria. mall todo!l O!l profi!l!lionai!l
da arlla II afin!l.

[ntrll 22 II 27 dll julho dll 2001 llm
Nitllr6i. [!ltado do Rio dll Janlliro.
acontllcllu 0 XXI ~imp6!lio Nacional dll
Hi!l16ria- [ntrll 0 individualll 0 COllltivo.
ondll a ANPUH mo!ltrou-!lll como lugar
privilllgiado dll afirma~ao intllillctual.
intllrcambio dll llXpllriQncia!l II produ~ao
cillntifica nO!l divllr!lO!l ramO!l da arlla.
tai!l como: apllrflli~oamllnto do lln!lino
dll Hi!lt6ria llm !lIlU!l divllr!lO!l niVlli!l:
ll!ltudo. pll!lqui!la II divulga~ao dll
llVllntO!ldll Hi!l16ria: dllflllla da!l fontll!l II
manifll!lta~OIl!l culturai!l dll intllrll!l!lll
dO!l ll!ltudo!l hi!lt6rico!l: dllfll!la do Iivrll
llx~rcicio ~a!l ~tividadll!l dO!l profi!l!lio-
nal!l dll HI!lt6na: bllm como lugar pri-
villlgiado dll rllprll!lllnta~ao da comuni-
dadll dll profi!l!lionai!l dll Hi!lt6ria
diantll dll in!ltancia!l admini!ltrativa!l.
Illgi!llativa!l. Ilrgao!l financiadorll!l II
planctiadorll!l. llntidadll!l cillntifica!l ou
acadQmica!l.

~6 para tllrmO!l uma idoia gllral do
XXI ~impo!lio Nacional dll Hi!lt6ria da
ANPUH. qUll foi um dO!l maiOrll!l da
hi!ltoria da A!l!locia~ao. foram aprll-
!lllntado!l ao todo 2045 trabalho!l
llnvolvllndo 1724 autorll!l a!l!lim
di!ltribuido!l: 400 ComuniCa~OIl!l
Coordllnada!l: 110 ComuniCa~OIl!l
Coordllnada!l dll GT~: 59 mll!la!l
rlldonda!l: 27 COnfllrQncia!l II 15 cur!lO!l.
Quanto aO!l participantll!l tivllmO!l 1198
ouvintll!l I! 668 in!lcrito!l llm cur!lO!l.0
total dll participantll!l chl!gou a 3002
in!lcrito!l.

No Piaui. contamO!l com um Nucll!O
Rllgional. qUll pO!l!lui !llldll no Cllntro
dll CiQncia!l Humana!l II llltra!l da UFPI
II 1l!lt3 Iigado a ANPUH Nacional com
!llldll na U~P~P.

Atualmllntll. 0 Nucll!o do Piaui pa!llla
por uma politica dll rllvaloriza~ao. ondll
acrllditamo!l qUll com fl!UniOll!l
pllri6dica!l. llvllntO!l II publica~oll!l
darllmO!l vi!libilidadll all nO!l!la!l
atividadl!!l I!nquanto profi!l!lionai!l dll
Hi!lt6ria.

Para !lll a!l!lociar. procurar 0
Nuclllo da ANPUH na UFPI - CCHl
Campu!l UniVllr!lit3rio Mini!ltro
Plltr6nio Portilla
Ininga - Tllrll!lina-PI
C[P: 64.049-550
Till (86)971-0370
Q-mail: anpuhpi@bol.com.br.
o !locio ativo rllcllbll a Rllvi!lta

Bra!lilllira dll Hi!ltoria II O!l Boilltin!l
Informativo!l da ANPUH. Alllm di!l!lo. 0
a!l!lociado ganha 0 dirllito dl! pagar
taxa!l mllnOrll!l nO!l I!VllntO!l rl!alizado!l
pl!la A!l!locia~ao. Contudo. 0 mai!l
importantll Q qUI!. a!l!lociando-!lll a
ANPUH contribuimo!l para 0 fortalll-
cimllnto dll nO!l!la arlla dl! atua~ao.

mailto:anpuhpi@bol.com.br.


ENTREVISTA COM 0 REITOR DA UFPI
Prof. Pedro Leopoldino

Em uma descontraida entrevista concedida em junhol2001 aos professores do DECON, Samuel Costa Filho
e Tiago Cardoso Rosa, 0 reit?r da Universidade Federal do Piaui, Pedro Leopoldino, falou para 0 jornal
do Departamento de Economza sobre 0 provdo, a autonomia universitaria e a integraqdo da universidade

com os ~etores dinamicos da sociedade. 0 reitor disse, ainda, que sente, as vezes, isolado dos
demals membros da universidade, mas que as portas da reitoria nunca estiveram fechadas

para sugestoes.A transcriqdo das fitas foi realizada pelas alunas do
Curso de Comunicaqdo SocialIUFP/,
Fabia Adriana Vieira e Sileli Rocha.

IE: 0 SENHOR E A FAVOR DA INTERA-
<::Ao DA UNtVERSIDADE COM OS
SETORES DINAMICOS DA SOCIEDADE,
COMO FORMA DE DEFINIR 0 PERFIL
DOPROFISSIONAL?

RPL: Acredito que nao podemos ficar
trancados aqui numa redoma. Precisa-
mos ficar articulados com 0 mundo
exterior, para que a gente possa to mar
conhecimento daquilo que passa la fora.
A universidade passou muito tempo
fechada, achando que era a dona da
verdade, que produzia aquilo que a
sociedade necessitava. Nos paises onde
a universidade nasce da base para 0
topo as coisas acontecem de forma
diferente. A universidade americana, por
exemplo, so cria urn curso num
determinado local,quando ela entende
que aquele curso ,real mente, e neces-
sario. Aqui no Brasil, nasce urn curso
porque a elite pensante resolve criar
aquele curso sem que seja feito urn estudo
de demanda. Eo pior e que nao ha uma
articula<;ao da unIversidade com 0 setor
produtivo, no sentido de que nos
adeguamos a forma<;ao dos nossos
proftssionais as reais necessidades que
ha la fora. Nos precisamos acabar com
esse isolamento, que so faz dificultar,
para aqueles gue sai daqui, 0 exercicio
da profissao la fora. Eu estou de acordo
que a universidade se abra mais ainda
e participe efetivamente das discuss6es,
estabelecendo urn contato maior com os
mais variados setores da sociedade.

IE: 0 SENHOR ACHA QUE UM 'A",
NO PRovAO, PODE GERAR PARA 0
ALUNO MAIS OPORTUNIDADES DE
EMPREGO?

RPL: 0 provao como instrumento isola-
do eu critico. Entretanto, nos precisamos
en tender que vivemos daquilo que a
sociedade dita para nos, e ,hoje, 0 provao
e 0 que ranqueia as universidades.
Pedimos, entao, aos alunos que partici-
pem efetivamente, porque eles san os
grandes prejudicados depois. 0 curso de
economia saiu de "B" para "A", isso e
uma demonstra<;ao que 0 curso esta
melhorando. Acredito que nos devemos
levar em considera~ao isso sim. Voces
estao longe de imagInar a reputa<;ao que
sanhou 0 curso de medicina da UFPI,
Inclusive fora do Brasil. Recebi uma
Iiga<;ao do reitor de Coimbra para firmar
urn convenio. Ele viu que 0 curso de
medicina da UFPI tinha se destacado

entre as demais universidades do Brasil.
Devo esta indo la brevemente para
possibilitar a ida de alunos, professores e
servidores. Foi assinado urn intercambio
com a universidade de Coimbra.

IE: S~ A NOSSA UNIVERSIDADE ESTI-
VESSE ATRELADA A OUTROS SETO-
RES, UM "A" SERIA MUlTO MAIS
SIGNIFICATIVO, NAo E VERDADE?

RPL: Sem duvida, mas ha por parte de
alguns setores uma certa discordancia
com rela<;ao a isso. Muitas vezes voce
coloca urn estudante para realizar urn
estagio em urn determinado local e os
indivfduos acham que nos estamos
substituindo mao-de-obra. Estamos,
inclusive, com urn processo em anda-
mento. Fui procurado duas vezes pelo
Procurador do MinisttSrio do Trabalho,
por achar que estamos colocando sente
para fazer aquilo que 0 pro fissIOnal
deveria esta fazendo. Na verdade, esta e
uma oportunidade fmpar. Eu, quando era
estudante de medicina, passei quatro anos
trabalhando. Adquiri conhecimentos que
depois devolvi a sociedade prestando
servi<;o. Nao vejo porque esta fiscaliza-
<;ao sobretudo na area de comunica<;ao,
onde a universidade tern as suas
deficiencias. Nos nao temos ainda
equipamentos modernos. Estamos
comprando. Eles devem esta chegando
brevemente. Mas os nossos alunos
precisam ter contato com 0 que esta la
fora, conhecer 0 que esta la fora ou
entao nos vamos sair daqui ignorantes.
Na verdade, 0 indivfduo esta agregando
conhecimento para amanha chegar la
no servi<;o e saber fazer.

IE: 0 QUE A AUTONOMIA UNIVER-
SITARlA VAl TRAZER DE POSITIVO
PARA A NOSSA UNIVERSIDADE?

RPL: Penso que tudo, desde que ela seja
bem estabelecida. Nos moldes que a
proposta esta vindo, acredito que e urn
saito no escuro, sobretudo para as
pequenas universidades que ainda nao
disp6em de meios para fazer 0 auto-
financiamento. Nao se pode trabalhar a
autonomia universitaria sem se discutir
o financiamento publico a fundo. A
autonomia, neste instante, no modo que
esta sendo colocada, e tirar a respon-
sabilidade do governo federal e colocar
em cima do reitor. Os salarios van ser
discutidos com 0 reitor dentro de recur-
sos limitados. Como que eu posso discu-

tir com voce salario, se voce quer
melhoria salarial, eu nao recebo recursos
e nao gero receita? As pequenas univer-
sidades pagariam, se esse projeto fosse
aprovado, urn tributo muito alto. Existem
universidades, no entanto, que possuem
renda de mais de 100% do que 0 tesouro
repassa para elas. Cito como exemplo a
UNB, UFMG e a UFRJ. Hoje, elas se
beneficiariam porque 0 or<;amento amarra
em certo ponto. Elas nao podem utilizar
os recursos onde querem. Mas no
momenta que tiver autonomia, estas
universidades van poder utilizar aquele
recurso da forma que bem entenderem. A
UFPI so tern tres, quatro, no maximo
cinco por cento de receita propria gerada
com muito sacriffcio. Nos nao terfamos
jamais condi<;6es de entrar numa
autonomia da forma que esta af. Acho
que seria excelente se nos tivessemos
uma garantia de financi1mento; urn plano
de cargos e salarios; se tirassem da folha
de pagamento os aposentados. Para
receber 0 recurso que estou recebendo
,hoje, com os aposentados, e aposentando
mats gente pelo sistema antigo, como que
eu yOU fazer isso? Nao tern como fazer.

IE: 0 QUE REPRESENTA PARA 0
SENHOR, EM TERMO DE MELHORIA
DA ADMINISTRAc,;:Ao DA UNIVERSI-
DADE, A EXPERIENCIA ADQUIRIDA
NA ADMINlSTRA<::Ao PASSADA?

RPL: 0 que a pessoa acumula de
conhecimento exercendo urn cargo deste
e algo inestimavel. Tanto e que nos
Estados Unidos 0 rei tor sai de uma
universidade e vai ser reitor em outra,
porque 0 Estado investiu muito naquele
cidadao durante muitos anos. Nao estou
defendendo a9,ui que este cargo seja
perpetuo. Acredlto que este revezamento
e salutar porque renova.O medo que eu
tenho nessa segunda gestao e que cia ja
comece envelhecida. Eu tenho procurado
reunir os pro-reitores e dizer: voces
ficaram e eu fiquei, mas nos estamos
come<;ando uma nova etapa de nossas
vid<;ls.Temos que pensar diferente.Es-
tamos pensando nos problemas das
licenciaturas, estamos entrando no projeto
Genoma, que eu acho que e uma coisa
que vai dar urn realce muito grande a
universidade. Estamos trabalhando para
concluir 0 hospital da universidade, que e
urn sonho da comunidade universitaria.
Parece-me que, gra<;as a Deus, no
proximo ano, a gente encerra com essa
historia de obra ffsica, pelo menos os



recursos ja estao af garantidos para isso.
A universidade nunca se basta. N6s
temos sempre algo a fazer. Mas e uma
experiencia acumulada que tenho, quatro
anos, e eu you colocar essa expeTlencia
a servi<;o da universidade com 0 mesmo
entusiasmo que eu tive antes. Isso e
fundamental, nao 'se pode p'erder 0
entusiasmo. Voce tern que utI1izar tres
faculdades: a inteligencia , a emo<;ao e a
vontade de fazer. Isso e importante. Eu
continuo com 0 mesmo entusiasmo que
entrei e tenho procurado contagiar as
pessoas que ficaram com esse entusiasmo
para que a gestao nao envelhe<;a logo.

IE: COM RELA<;:AO A ESSA ADMI-
NISTRA<;:Ao ATUAL, QUAIS ~ERIAM AS
ESTRATEGIAS QUE ESTAO SENDO
POSTAS EM PRATICA, PELOS NOVOS
DIRETORES DE CENTROS, PARA A
MELHORIA DO ENSINO?

RPL: Eu acho que as sugestoes SaD muito
poucas. N6s poderfamos ser mais
alimentados de sugestoes, de boas
sugestoes. Na verdade, eu, as vezes, me
sinto isolado com rela<;ao a isso. As
pessoas discutem muito a democracia
dentro da universidade, mas esperam que
as sugestoes partam daqui para la. Na
verdade, essa porta nunca csteve fechada,
durante esses quatro anos para ninguem.
Chegou aqui com uma boa ideia, essa
ideia sera posta em pratica dentro dos
limitesda institui<;iio. universitiiria. Eu me
sinto, as vezes, isolado. Pe<;oaos diretores
de Centro criterios de curto, medio e
longo prazo, para que a gente melhore
cur so a curso. 0 papel do diretor, em
alguns ~asos, tern sido s6 de despa-
chante. E preciso uma participa<;ao mais
efetiva.

IE: COMO 0 SENHOR TEM SENTIDO
OS RESULTADOS OBTIDOS NO PRO-
vAO? COMO 0 SENHOR AVALIA 0
DESEMPENHO DOSCURSOS DA UPPI?

RPL: A UFPI figura, no nordeste, entre
as melhorcs. 0 maior perfil de notas A
e B foi da regiao sui do pafs-40%. Nos
ficamos com 41,5%. Estamos acima da
maior media nacional de notas A e B.
Isso e urn dado importantfssimo.A
universidade cresceu. A universidade me-

melhorou. Ela era 37° do Brasil, passou
para 33° em 99. 0 provao tern mostrado
para a sociedade que a universidade
publica ainda e a elite do ensino de
terceiro grau do Brasil. Se alguem tentou,
atraves do provao, provar 0 contriirio, 0
tiro saiu pela culatra. Na verdade, n6s
provamos que somos eficientes e
eficazes. Apesar de todas as deficiencias
que n6s temos, ainda nos destacamos no
cemlrio nacional.

IE: PALE SOBRE 0 CRONOGRAMA DO
HOSPITAL UNIVERSIT ARlo.

RPL: Sao tres etapas bem distintas: a obra
ffsica, a parte de equipamentos e deyois
pessoal.N6s terminamos a obra flsica
do laborat6rio e estamos montando os
equipamentos. Depois de montado os
equipamentos, nos vamos paralelamente
cTlar uma comissao que vai estudar a
necessidade de pessoal, ver 0 que n6s
dispomos , para levar para 0 Mimstro da
Educa<;iio a solicita<;ao de contrata<;ao do
restante. Ja tern numa ordem de dois
milhoes de reais de equipamentos. 0 que
hii de mais moderno foi colocado. Sao
quarenta consultorios. Poderao ser
atendidas 1200 pessoa!> por dia. Tudo
vai poder ser feito aqui. A minha
esperan<;a e que ao sair, eu deixe 0 hospital
em condi<;oes para funcionar.

IE: QUAL 0 SEU POSICIONAMENTO
A RES PElTO DA T1TULA<;:Ao DE
PROFESSORES?

RPL: Nesse instante, estamos com urn
problema mais serio dentro da
universidade : a for<;a de trabalho. Esta-
mos com a nossa for<;a de trabal ho
bastante reduzida, trabal hando com
professores substitutos. Nossa grande
preocupa<;ao e com a for<;a de trabalho
definitlva - contratar professores para
colocar no lugar dos professores
substitutos. Essa e a preocupa<;ao n ." 1
hoje. Como a autollomia estii proxima
para se estabelecer, nos vamos, cada
departamento, dentro dos recursos,
estabelecer qual 0 percentual de
titulares.

Enlrev;sta concedida pelo Prof. Pedro Leopoldino
ern junho / 200 I.

Uma
jornada de
resistencia

Por Merlo,,! SoIaIlO Noguelrt
~Ioe·pr •• ld•• t. d. AOUFPI, Prof ••• or do0.,.,..",8Il1o de GeogrtAe • HIslDrIe/UFPI • Mestre
eM HlnlrIep.l. PUC/SP

Entre os dias '23/08 e 07/1'2/'2001,
os professores da UFPI somarallHe aos
professores du demais unlversidades
bruileiras, desencadeando um amplo
movimento de reslstencia da Universldade
Publica. Em que pese os sacrlflclos
decorrentes de um tato dem natureza, a
sociedade compreendeu as razoes dos
docentes e, por meio de &poio diluso aos
mesmos,_ questionou a intranslgencla do
governo federal.

Ao final da jornada restaram conquistas
parciais, dentre as quais destacam-se a
contrata~o, atrMs de concurso pubnco, de
4 mil professores nos pl6ximos '2 anos e 0
aumento do vencimento basico dos docentes
em cerea de 13,'2%, resultanto em uma
majora99o de cerca de 9% do salarlo total,
que somQm-se aos 3,5% do reajuste geral
dos servidores publicos. Fica ram tambem
acelNdas a manute~o do RJU e melhorias
na GIO (a gratiA. de docincla do pessoal
de 1 e '2 graus).

Sio conquistas parciaisi mas agregallHe
a resistencla da universidade publica. A
contrllta990 de professores efetivos, por
exemplo, traz para a academia novos meltres
e doutores e reduz 0 numero de substitutos
em atividade.

o impacto da greve nacional docente e
os resultados obtidos demonstram 0 peso do
sindicllto nacional dos docentes, ANDES,
mas na mesma medida indicam a dimens90
de sua responSllbi/idade. Oaf decorre a
necessidade de revisiio de certos
procedimentos que no caso em tela, por
exemplo, proloJlgarama greve mais do que
o necessario. E preciso tambam colocar em
exame a pauta histirica de reivindica990
docente: em que medida justificallHe, por
exemplo, 0 reajuste trimestral de salarios e a
intocabilidade do RJU?

Organiza990, greve, relvindica9io,
propos~90, consfru9io coletiva. S80 conceitos
chaves. CombinQ./osna medida exlltll, sob 0
tempero da responsabi/idade da universidade
publica perante a sociedade, a uma
necessidade que deve se sobrepor ao
corporativismoe ao doutrinarismoque sa julga
revolucionario•



REtEtlE
Quando resolvi fazer algumas observa<;6es

criticas nos artigos do professor Samuel
Costa Filho "A economia dita moderna" e
"Globaliza<;ao financeira e capitalismo
selvagem", ambos publicados no III••••
Ie•••• lc. nO 10, de julho/2000, esperava
uma replica que rebatesse e justificasse as
criticas feitas, mas nunca poderia esperar
que 0 professor Samuel descesse ao nivel
das of ens as pessoais, num tom de raiva,
magoa e de rancor, afinal, minhas criticas
visavam exclusivamente as ideias contidas
nos referidos textos.

Tres motivos foram responsaveis por
aquelas criticas:
(1) os temas eram de meu interesse e
desejava aproveitar a oportunidade para
reiterar minha posi<;ao e dar alguma
contribui<;iio ao debate;
(2) os artigos foram escritos por dois
mestres que respeito e os considero entre
os melhores professores de economia da
UFPI;
(3) chamava a aten<;iio, mesmo numa leitura
superficial, 11forma confusa da exposi<;ao
(ambos) e 0 exagerado numero de erros
16gicos (inconsistencias) existentes, princi-
pal mente no segundo artigo.

Como 0 professor nao rebate nenhuma
das criticas feitas, pois ele usou a tatica do
desvio da questao central e puxava outro as-
sunto, ou ensaiava alguma of ens a, convem
precisar melhor os problemas que vejo nos
referidos textos, procedimento que procurei
evitar no primeiro artigo critico.

o texto denominado "A economia dita
moderna" escrito de parceria com 0 profes-
sor Luiz Carios Cruz Puscas, de modo geral,
se constitui num texto truncado sem uma
seqiiencia 16gica de raciocinio, onde os
paragrafos se sucedem alternando-se temas
diversos sem que ocorram media<;oes entre
eles. Os conceitos colocados sao mal
definidos, os interlocutores nao sao iden-
tificados com c1areza, alem do uso abusivo
de cita<;oes que sao decisivas no comple-
mento do raciocinio, 0 qual deveria ser do
autor do artiso, embora nao seja contra 0
apoio da IJteratura pertinente, mas e
importante que 0 articulista coloque
c1aramente sua pr6pria posi<;iio.

Descortinado 0 cenario, vamos ao enredo:
em nome da 16gica se espera que 0 titulo
de urn artigo cientifico tenha rela<;ao bem
definida com 0 conteudo analisado. Esperava-
se que os autores definissem de inicio "A
economia dita moderna", mas 0 artigo se
inicia com a noticia de que curso de econo-
mia, em meados dos an os 80, ganhou urn
curriculo pluralista. Destacou as vantagens
decorrentes do fato, cit'ando inclusive os
principios que norteiam 0 novo curriculo,
com os quais concordamos plenamente.

No entanto, continuamos perdidos sem
entender a 16gica do texto. No paragrafo
seguinte 11 exposi<;ao dos principios, sao
expostas ideias sobre a economia mundial,
enfatizando as mudan<;as nas rela<;oes
economicas e financeiras que levam a uma
maior instabilidade e a exacerba<;ao de urn
capital ismo rentista. Porem, nao fica
esclarecido qual 0 prop6sito do paragrafo,
pois logo em seguida, no pr6ximo
paragrafo,os autores falam de "urn grupo de
economistas conservadores" que se opoem
as politicas fiscal e monetaria por serem
ineficientes, mas nao revel a os membros do
grupo. Em seguida, no mesmo paragrafo,
afirma que economistas da "nova macro-

RA/VDID?
economia c1assica" introduziram novos "ele-
mentos"(?) a "teoria economica dita
moderna".

As duvidas niio siio desfeitas, mas, mesmo
assim, continuando 0 paragrafo, fala da
ideologia liberal, disseminada no mundo
pelos ~overnos de Reagan e Tatcher.
ldeologla essa que atingiu toda a America
Latina, inclusive 0 Brasil (paragrafo
recheado !).

Finalmente, 0 paragrafo chega ao fim com
seus enigmas nao revelados. Deixando de
lado urn paragrafo complicado, chega-se a
uma conclusao: "alguns elementos (?) da
teoria economica evidenciam aspectos (?)
de desatualiza<;iio te6rica". No en tanto, essa
"desatualiza<;ao" nao e nem de leve qual i-
ficada. Que tipo de desatualiza<;iio? Quais as
correntes mais atingidas? De repente 0 pro-
blema desaparece atraves de uma simples
cita<;ao (Chick,1993).0 curiosa e que a
cita<;iio nao apresenta nenhuma novidade.

Ela apenas lembra que as categorias
economicas sao hist6ricas, mas nao signi-
fica que a teoriza<;ao (abstra<;iio) seja inutil,
acrescenta, ainda, a importiincia da imagi-
na<;iio, da atualidade e da necessidade de
constante revisao das formula<;oes te6ricas.
Ora, se isto ja era conhecido, 0 pr6prio Marx
da varios exemplos de reconstru<;ao de
categorias no "0 Capital", porque, entao,
colocar uma questao ja resolvida? Mais urn
enigma?

Em seguida, os autores levantam a questao
de uma "suposta defasagem do atual cur-
riculo de Ciencias Economicas da Univer-
sidade Federal do Piau I". Essa defasagem
seria em rela<;ao as mudan<;as no
capitalismo mundial. Mas, curiosamente, a
questao foi desdenhada, apenas os autores
reafirmam 0 pluralismo doutrinario e 0
repudio aos "manuais".

Logo adiante, os autores iniciam, nao se
sabe com que prop6sito, uma critica ao
metodo dos economistas ortodoxos,
culminando na afirmativa de que 0 metodo
inadequado dos ortodoxos leva ao desesti-
mulo aos estudantes a ponto de aban-
donarem os livros e aprenderem economia
em jornais e revistas, alem da perda de
poder expl icativo dos fenomenos econom icos
pelos economistas.

Essa e outra questao controvert ida, visto
que esse fato tern mais probabilidade de
acontecer se 0 curso nao apresentar op<;oes
aos manuais ou se houver serios problemas
de aplica<;iio do curriculo.

Problemas de aplica<;ao (acompanhamento
sistematico) do curriculo parece que estao
fora da pauta de discussao dos autores.
Eles estao altamente satisfeitos com as
notas no provao. As dificuldades no mercado
de trabalho se referem a causas externas
(crise economica, crise do Estado, estreiteza
do mercado). lnternamente (para os autores),
nem pensar. Nem e preciso conhecer 0
mercado e suas necessidades, nem taJ]1pouco
a companhar a execu<;ao do curso (E muita
fe).

Finalmente, constatamos uma certa
confusao entre metodo cientifico e ideologia.

Os autores afirmam que cad a campo
teonco deve fazer parte do curriculo, mas
curiosamente, como prelexto para justificar
tal afirmativa, utilizam uma cita<;ao do
professor Lauro Campos que fala c1aramen-
te de produ<;ao ideologica (ao inves de
produ<;ao cientifica), onde afirma que as
correntes ideol6gicas Iigadas ao "nao-traba-

Iho" geram representa<;oes distorcidas da
realidade, em seguida, arremata com outra
cita<;iio que fala de etica, em que diz que
a unica etica confiavel e a de Marx, as
correntes ideol6gicas ligadas a burguesia
(conservadora e social-democracia) apresen-
sentam eticas "cinica e envergonhada" e
"temerosa e vacilante", respectivamente. Ora,
se se pretende defender a coexistencia das
tres correntes no curriculo, essa nao e a
forma mais a correta de proceder, pois pode
gerar confusao na cabe<;a dos alunos. Os
autores deveriam deixar claro que a
produ<;ao de representa~oes ideologicas
distorcidas nao impede que os neo-
c1assicos (ou keynesianos) gerem, atraves
de seus metodos, conhecimentos cientificos
validos. E mais, a diferen<;a dos con he-
cimentos gerados (em rela<;iio a marxista)
se refere tao somente a problematica
abordada, mas isso e mais urn motivo para
se defender 0 pluralismo. Foi para evitar esse
tipo de "distor<;ao", nao evitada pelos nossos
autores, que procuramos distinguir os
metodos cientificos das tres correntes
doutrinarias presentes na Ciencia Econo-
mica, em nosso primeiro artigo critico.

Quanto ao segundo artigo (Globaliza<;ao e
Capitalismo Selvagem)os erros mais graves
sao de l6gica: sao term os que s6 aparecem
no titulo (capitalismo selvagem), conceito
definido e nao utilizado no texto, conceitos
mal definidos, dados estatisticos mal
utilizados, metod os de analises indefinidos,
banaliza<;ao de conceitos complexos, e
outros.

o arti~o se inicia com 0 desenvolvimento
do concelto de globaliza<;ao financeira, urn
procedimento 16gico,0 que nao e 16gico e
a sua nao utiliza<;ao no restante do texto,
alem do esquecimento total do conceito de
capitalismo selvagem.

Definido 0 termo, 0 professor Samuel
Costa Filho envereda por outro assunto.
Trata do Governo FHC, afirmando a ex is-
tencia de urn "ProjetoNacional" de cunho
liberal herdado de Collor de Melo. 0
Professor Samuel se esquece de colocar
que 0 projeto de "substitui<;iio de impor-
tal<0es" se esgotou no inicio dos 80, com
o desaparecimento das fontes de financia-
mento externas, deixando uma heranl<a
terrlvel:

(1) inflal<ao galopante;
(2) endividamento estatal gigantesco;
(3) Estado super-dimensionado e inchado;
(4) vergonhosa concentral<ao de renda;
(5) baixIssimos niveis educacionais da

mao-de-obra;
(6) grande defasagem tecnol6gica da nossa

Industria.
Portanto, 0 problema (desafio) dos

governos dos an os 90 nao era "ser ou nao
ser neoliberal" e sim de enfrentar proble-
mas gigantescos e forl<as politicas retr6gra-
das mas ainda muito fortes, esquecer esses
fatos e imperdoavel para qualquer analista
serio.

Assim, diante de urn Estado falido, endi-
vidado, com deficits recorrentes, com a
credibilidade, perante a sociedade, total men-
te em baixa e tendo que enfrentar uma
inflal<ao galopantee sem fontes de finan-
ciamentos, qual 0 governante minimamente
responsavel que nao daria inicio a reformas
Iiberalizantes e pnvatizantes? Somente a
inflal<ao consumiu cerca de 8 anos de
Pianos fracassados (do Plano Cruzado
(1986) ao Plano Real (1994), alem deste



ultimo ter enfrentado quase sete (7) de
choques extemos adversos.

Oeste modo, concluir que um governo
adota um projeto neoliberal so porque
realizou medidas de desregulamenta<;ao,
liberaliza<;ao de mercados, privatiza<;ao de
estatais, visando 0 combate a infla<;ao e a
ineficiencia, francamente, e no minima uma
atitude de simplifica<;ao da realidade e/ou
baoaliza!;iio do cooceito de projeto
nacional de desenvolvimento, 0 qual
pressup6e uma alian<;a polftica envolvendo
amplos setores da sociedade com um projeto
econ6mico hem definido e com hegemonia
ideologica para consul idar a sua sustenta~o
politica. Mas, infelizmente 0 professor
Samuel Costa Filho continuou banalizando
a analise econ6mica com 0 metodo
(anticientifico) de nomear cuI pad os pelo
agravamento das "escandalosas e gigantescas
diferen<;as sociais existentes no nosso pais".
Os culpados sao uma mistura de coisas com
categorias profissionais e segmentos
sociais (nao e uma salada?). 0 ponto de partIda
sao os efeitos positivos iniciais(?) do Plano
Real (e os economistas?), do processo de
abertura comercial e da global iza~o, os quais
incentivam os conservadores e a imprensa
(e os jornalistas?) a propagarem as virtudes
do Iiberalismo, visando modelar a opiniao
popular.

As elites e a classe media entram com
suas parcel as de culpa atraves da eleva<;ao do
consumo de bens importados como simbo-
los de modemidade. Para completar 0 qua-
dro, entra um elemento de longo prazo em
cena, que e a "americaniza<;ao da publici-
dade brasileira" (vigente ha 5 Mcadas),
variavel crucial na propaga<;ao de novos
padroes de consumo e de novos estilos de vida
(ufa!).

A explica<;ao de todo esse imbroglio, 0
professor Samuel Costa Filho nos remete a
outros autores, 0 que e curioso, pois nao e
comum um autor indicar outros autores
para expl icar uma coisa que ele mesmo deveria
explicar.

Acontece que mesmo assim, continua 0
impasse, pois os autores indicados defendem
teses sobre processos historicos de
forma<;ao da sociedade brasileira, enquanto
que 0 nosso autor simplesmente nomeia
culpados por problemas de nossa sociedade
em perfodo recente; onde esta a Iiga!;iio'!

Vamos em frenle. Nosso autor comete
um erro de analise grosseiro quando se
refere a presen<;a de pobres no mundo.
Afirma que "0 lotal de pessoas que vivem
com menos de US$ 1,00 por dia passou de
1,2 bilhao em 1987 para 1,5 bilhao na
atualidade(diga-se 1998.Alualiza~0 nossa). E,
a America Latina se destacou dentre as
regiiies com a piora mais acentuada". 0 erro
maior vem do fato de uti Iizar na anal ise
dados absolutos, levando a grosseira distor-
«ao quando se observam os dados relativos
(indigentes em rela<;ao a popula«ao), os
quais mOSlram uma realidade totalmenle
diferente. Com isso, a pobreza no mURdo
diminui de 28,3% (percentagem sobre 0
tOlal da popula<;ao) em 1987 para 24% em
1998, enquanto na "America Latina e
Caribe" esses percentuais sao de 15,3% e
15,6%, respectivamente. Fica provado que,
em termos relativos, os dados desmentem
categoricamente as afirmativas do nosso
professor. Foi mais um esfor<;o inutil para
tentar provar, por linhas tortas, os maleficios
da globaliza<;ao. Mas, 0 fato mais impres-
sionanle do pensamento do professor
Samuel Costa Filho e a sua desatualiza!;iio
intelectual 0 professor e contra a parti-
cipa<;ao (Iiberaliza<;ao) do Brasil na econo-
mia mundial. A razao principal c a de que
"os paises desenvolvidos determinam 0
rilmo da compcti<;ao internacional, traba-
Ihando na fronteira lecnologica e possuindo

capacidade para introduzir novos produtos ,
criar inova<;oes que reduzem custos, etc",
alem do protecionismo usado pelos paises
mais ricos.Lembra, tambem, que 0 Brasil
apresenta desvantagens em term os de poder
finaneciro, nivel organizacional e tecnologico
quando comparados "as elites empresariais
das na<;oes desenvolvidas". Fala, ainda, da
pos-sivel perda de autonomia da politica
econ6-mica. Os argumentos, em geral, podem
ate ser verdadeiros, mas nao sao novos.
Portanto,eles nao tem for<;a para justificar a
nao inser!;ao na economia mundial, em
tempos de global iza~o. 0 isolamento seria um
sui-cidio num momenta de intensifica!;ao
(em nivel mundial) das integra!;oes
produtiva e financeira, quando se discute
a forma!;ao e a data de implementa!;30 da
ALCA, quando se assiste a consolida!;ao da
moeda europeia unica - 0 EURO -, etc.
Portanto, pensar em um "projeto novo e
altemativo" sem a participa<;ao na economia
mundial, significa estar com 0 pensamento
atrasado em pelo menos cinco(S) decadas.

E mais do que evidente que 0 Brasil
precisa de um novo projeto de desenvolvi-
mento que alcance um melhor posiciona-
mento na economia mundial e que solucione
o problema da pobreza absoluta em nosso
Pais. Mas este assunto pode ser aprofundado
em outra ocasiao.

FINALMENTE, vamos tecer alguns
comentarios sobre a replica do professor
Samuel Costa Filho: vamos nos limitar aos
pontos mais significativos.

(1)0 professor come<;a ten lando explicar os
objetivos do artigo "A economia dita
moderna", tarefa "meio" ingrata para um
texto tao confuso, pois a coisa nao melhorou
muito, mas num trecho 0 nosso autor afirma
"( .... ) definir as nossas especificidades (qual
linha ou tendencia do economista formado
na UFPI), que para nosso enlendimento re-
presenta 0 "X" da questao".Ele parece se
posicionar contra a especializa<;ao (especia-
listas), inclusive fazendo um paralelo com
"trabalhadores versateis" que, a nosso juizo,
nao tem nada a ver com 0 caso do profis-
sional economista (a nao ser que exista a
figura do "economista versatil", aquele que
abrace as tres correnles ideologicas ao
mesmo tempo. Fato inedito).

Minha posi<;ao no debate foi concordar
com os aulores sobre um curriculo pluralista
e colocando as questues da aplica!;ao e do
conhecimento do mel'cado de trabalho. As
duas questoes sao perfeitamente pertinentes
com a questao levantada acima (sem
conheecr 0 mercado como se vai definir espe-
cificidades), no entanto, alem de ser acusado
de desqualificar a posi<;ao dos autores,
nossa posi<;ao foi considerada como uma
"crflica vazia .... apresentando um pseudo-
conhecimento, ao realizar observa<;oes sobre
metodo ...". Com isso: quem esta querendo
desqualificar quem'!

(2) 0 autor me acusa de mostrar "debili-
dades, fraquezas e imperfei<;oes" em minhas
criticas e da como exemplo minha posi<;ao
a respeito do metodo de Keynes: primeiro
ele lembra 0 obvio, que para Keynes as
decisoes sao tomadas sob incerteza. Depois
se contradiz afirmando "em um contexto
de incerteza os agentes economicos nada
podem projetar para 0 futuro". Sendo assim,
como os agentes fariam as previsoes para 0
calculo da efic:icia marginal do capital e
outras? E para concluir atribui a Keynes uma
coisa que pertence ao mURdo da "oferta"
dos neoclassicos: 0 casu do risco ser pas-
sivel de calculo probabilfstico. °mundo de
Keynes nao comporta esse tipo de calculo, 0
metodo utilizado para contornar a questao
da incerteza e 0 "comportamento conven-
cional"(ou opiniao cOl1vencional), conforme
vinba desenvolvendo no primeiro artigo.

As gafes do professor Samuel Filho talvez
sejam atribuidas ao fato do mesmo nao ler
Keynes, parece que prefere ve-Io atraves de
(Garcia, 2000).

(3) nao falei que desconhecia a influencia
de Reagan e Tatcher para a forma<;ao do
Consenso de Washington, falei que a
influencia das polfticas liberais nada tinha
de pavoroso num ambiente de revolu<;ao
tecnologica. Ademais, nao foi somente
Tatcher e Reagan que contribulram para a
forma<;ao do Consenso, as politicas liberali-
zantes do Chile, do Mexico e dos tigres
asiaticos tambem exerceram importante
papel no Consenso que se constituiu no com-
portamento convencional (no sentido de
Keynes) dos anos 90, em que banqueiros,
ministros de finan<;as do mURdo inteiro,
dirigentes de 6rgaos multilaterais(FMI,
BIRD, BID) e outros agentes econ6micos,
julgavam que a chave do sucesso era
combinar polfticas que levassem a livre
mercado e moeda estavel. .

PORTANTO, trata-se simplesmente da
forma<;ao de mais um comportamento
convencional semelhante aquele dos anos
40, cuja influencia maior foi da Russia e
dos paises que adotaram com sucesso as
polfticas keynesianas, 0 qual privilegiava 0
intervencionismo.

(4) Quanto ao artigo "Globaliza<;ao
financeira e capitalismo selvagem" a forma
como 0 professor Samuel Filho coloca sua
resposta lembra muito a doutrina mani-
queista, onde so tem duas alternativas de
enquadramento das pessoas, que sao: 0 lado
do bem e 0 lado do mal, Por ser contra as
iMias do professor, fui logo taxado de
"arrogante" e por querer "desqualificar"
(segundo 0 professor) 0 artigo, fui comparado
aos "Iiberais dos anos 90", do tipo do presi-
dente da Republica, aquele que acusa alguns
de seus criticos de "neobobos". Por defender
as reformas estruturais, ganhei 0 titulo de
conservador (antigamente, conservador era
aquele que nao queria mudan<;as), alem de
propagador do "ide:irio dominante" e de fazer
a "op<;ao pela alternativa a mediocridade"
(que mente fertil).

Quando digo que 0 Pais nao tem um
projeto de desenvolvimento me acusa de
falta de base factual, mas ele nao precisa
provar que existe um projeto liberal em
execu<;ao, simples afirmativas vazias sao
suficientes: "0 projeto e justamente nao ter
projeto", "0 governo aprova tudo que quer
no Congresso" (embora ele se contradiga na
frente), "adesao ao capital extremamente
centralizado em fortes oligopolios".

Quando disse que nao se aprende teoria
economica em revistas e jornais, fui acusado
de "desqualificar" esses veiculos de comu-
nica<;ao. No entanto, nao os descartei como
Fonte de dados e de pesquisa, tanto que utili-
zei da reportagem da Veja uma labela de
dados trabalhados do Bird e resultados de
pesquisas de importante funda<;ao de
financiamento de pesquisas e seminarios
na area internacional que e a Funda<;ao
Ileritage.Nao utilizei 0 conteudo tecnico e
de opiniao da materia, pois minha opiniao
sobre globaliza<;ao, posi<;ao do Brasil,
desenvolvimento, pobreza, nova economia,
conjuntura, estrutura, etc; ja era conhecida
e publ ica, basta ler os varios Infirm IS
ECBnOmicas existentes.

Como 0 conteudo do artigo da Revista Veja
(A grande fogueira das bohagens'''. Edi<;ao nO
40, de 4/1 0/00 ) era contra 0 ideario do
professor Samuel rilho, este investiu
ferozmente contra a reportagem, taxando-a
de "ridicula, de ignorar a historia, de distorecr
a realidade, de bizarra e patetica". Em
seguida, sem mostrar dados comprobatorios,
tenta desmentir afirmativas contidas na dita
materia.



(5) 0 professor Samuel tentando nos alertar
que as estatisticas podem ser manipuladas, se
esqueceu que foi justamente 0 que fez com
os dados sobre os miseTilveis no mundo e
procura fazer 0 mesmo quando quer comparar
o grau de pobreza nos Estados Unidos com
o percentual de pobres da America Latina,
sem comparar as metodologias ufilizadas
(paciencia)

Nao ignorei 0 fato de aumentar a distiincia
entre paises ricos e pobres, uma prova dlsso
foi que no pr6prio artigo alertei que os paises
ricos levavam vantagem nas rela<;;oes
intemacionais porque estao mais preparados,
inclusive em term os tecnol6gicos e de
organiza<;;ao, alem de que a globaliza<;;ao nao
vem resolver, nos paises "em desenvol-
vimento", problemas (processos perversos)
seculares de concentra<;;ao de renda e
dedecisoes equivocadas das elites que por
processos autoritarios levaram a sociedade
trilhar 0 caminho da dependencia.

(6) Depois de "espernear" (com
justificativas vazias), 0 professor concorda
conosco quando afirma: "a globaliza<;;ao pode
ate ter ajudado a reduzir 0 aumento da
pobreza, mas nao foi suficiente para reduzir
o numero absoluto de pobres no mundo".

(7) Finalmente, salvo algumas divagal;6es
com cita<;;oes de trabalhos diversos e algu-
mas demonstra<;;oes narcisistas de "erudi<;ao"
com indica<;oes de obras conhecidas, 0 pro-
fessor Samuel Costa Filho, perdeu uma
excelente oportunidade de esclarecer melhor
seu "projeto novo e alternativo" se!D a
participa<;iio em blocos economlcos.
Afinal, foi por causa da oposi<;;ao ferrenha
ao processo de globaliza<;;ao e a proposta da
nao-inser<;iio que surgiu a questao do rebelde
semcausa.

Ao inves disso, nosso professor preferiu
apresentar uma serie de fatos isolados, quase
todos referentes a Mcada de 90, para
relacionar com 0 periodo recente e com 0
processo de global iza<;ao.- concentra<;ao de
riqueza, economistas laranjas, politlcas de
precariza<;ao do mercado de trabalho,
debilitamento fiscal e financeiro, etc, etc,
etc .

Esquece nosso interlocutor que quas~
todos esses fatos estao relaclOnados entre Sl
e nao podem ser isol ados de periodos
anteriores, principal mente da heran<;a
recebida de urn modelo de desenvolvlmento
esgotado. Portanto, tais falas precisam ser
analisados com cuidado e nao, apressada-
mente atribuir sua existencia ao processo de
globaliza<;ao em curso: Fora disso e pura
simplifica<;;ao. Quero delxar claro que como
qualquer cidadao de bem.compartJlho de
sua indigna<;iio por todos esses fatos
negativos citados.

Quanto a forma de inser<;ao do Brasil, nao
concordamos, como 0 professor, com uma
inser<;iio passiv3, mas nao temos a coragem
de propor, de acordo com 0 professor Samuel,
uma inser<;iio ingenua, aquela que
diz:"globaliza5ao da coopera<;ao entre
os povos. da dlstribui<;ao da riqueza, da
indusao social". Isso s6 serfa possivel se
mundo fosse uma irmandade cooperativa,
infelizmente 0 mundo real e conflituoso e
o comercio mundial nao deixa de ser uma
"guerra declarada", onde e preciso muito
trabalho e estrategia para ser urn pais
vencedor.

Por fim, deixamos claro que continuamos
aberto ao debate sadio de ideias e achamos
que 0 111111111(CI •• lllcl e 0 espa<;o ideal
para esse tipo de trabalho.

Wiliam Jorqe Bandeira e professor de Economia da
UFPI. Doutorem Economia pela UNICAMP.

o GOUERKO E 0 POVER

190m 0 surgimento das sociedades
tambem surgiram formas de govemo para
tais, que no decorrer da historia, vao se
solidi(tcando. 'Porem, qual a melhor forma
de governo?

na hist6ria percebemos tres formas
basicas: a monarquia, a aristocracia e a
democracia. 'Platao nos coloca que,
quando corrompidas, essas tres se tomam
tirania, oligarquia e detnagogia.O mundo
moderno elegeu a democracia como forma
ideal depois de ter sido esquecida por varios
seculos pela (tloso{ta aristotelico-tolllista.
(9ontudo, a democracia moderna ou
burguesa e ideal ou corrompida? .A
caracteristica principal da democracia
burguesa e 0 sentido da representativi-
dade, ou seja, nela sao eleitos represen-
tantes com a missao de defender os
interesses de seus eleitores. [,fetivamente
e isto que constatamos na pratica
sobretudo na atualidade? 0 que
percebemos na verdade e que os eleitos
representam seus proprios interesses ou
de um pequeno grupo e que os eleitores
sao esquecidos. neste sentido podemos
concluir que a democracia burguesa e
corrompida e nao e a forma ideal de
governo. 0 governo ideal e aquele que
melhor disciplina as rela~i5es de poder
dentro da sociedade, ou seja, e aquele
que melhor consegue inserir as diversas
manifesta~i5es de poder que atuam nos
cenarios politicos e econ6micos da
sociedade.

190m a nova config"Ara~aO do sistema
capitalista percebemos 0 surgimento de
uma outra variante da democracia: a
participatividade. Os neoliberais
profeti:;,aram 0 fim da histaria com 0

triunfo do capitalismo e a derrocada do
socialismo. 190m a tese do estado minimo,
abriu-se um espa~o privilegiado para as
organi:;,a~i5es nao governamentais, por
exemplo. 190m a omissao do Gstado, a
sociedade se fortaleceu ainda mais. Isto
tudo confirma a afirma~ao marxista de
que "a bu rguesia produ:;, seus proprios
coveiros" ou de 0 "capitalismo produ:;,
sua propria antitese". .A democracia
participativa e um neosocialismo como
proposta de continuidade da dialetica da
histaria. ute e 0 lado oposto da moeda
ou sua nega~ao. nesta forma de demo-
cracia, eleitor e eleito sao os sujeitos de
um mesmo processo, ou seja, tem a mesma
responsabilidade dentro da sociedade.

o homem e encarado nao como um
sujeito passivo, consumidor de poltticas
sociais, mas como um cidadao produtor
dessas politicas. [,Ie deixa de ser plateia
para se tornar ator e, nao ator
coadjuvante, mas principal. GIa se
manifesta sobretudo pela forma~ao dos
conselhos (comunitarios ou gestores) que
junto com 0 poder institucional, govemam
a sociedade. no ambiente desses conselhos
encontramos os excluidos de diversas
mati2es: lavradores, desempregados,
biscateiros, marginali2ados sociais.
Tambem encontramos pro{tssionais liberais
e intelectuais.

.A democracia participativa tambem
inaugura uma nova concep~ao de poder
contraria a tradicional. [,nquanto a
democracia representativa trabalha 0

poder como manifesta~ao da for~a
econ6mica e polttica da elite dominante, a
democracia participativa ver no. poder a
manifesta~ao das for~as econ6micas,
poltticas e sobretudo sociais atraves dos
organismos da sociedade civil organi2ada.
na logica da participatividade, governo
e gestao compartilhada entre 0 institucio-
nal e 0 nao-institucional.

Tudo isto tem uma implica~ao muito
seria para nos como alunos do curso de
economia. Somos fruto de uma forma~ao
burguesa que nos condU2iu ao
imediatismo, a busca egoista de nossos
interesses e a nega~ao de toda e qual-
quer forma de participa~ao po is 0 eleito
(= perfeito, porque passou nos criterios
de elei~ao), nos representaria. Temos
que romper com os valores do mundo
burgues e incutir uma nova visao de poder
e de governo.

Isto e dificil porque formamos
profissionais dentro do modelo da
racionalidade cientifica da academia.
neste modelo 0 economista, responsavel
pelo saber, planeja para os outros,
responsaveis pelo fa:;,er, executarem. 0
gabinete de trabalho e algo distantes da
realidade. Temos entao que reaprender a
fa2er planejamento se inserindo no locus
humano.

* Sebasliiio Carlos e graduado cm Filoso(ia
c alullo do ('!uYSo dc CC()I!omia/U FrJ I



CONFIGURACAO DA DISTRIBUICAO LlA RENDA E
POBREZA "NO ESTADO DO PIAuf NA,S DECADAS

DE 1960, 1970 E 1980

Examinam-se as medidas de desigualdade e pobreza calculadas com base nas informa¢e'S censitarias de 1960, 1970 e 1980
sabre os rendimentos das pessaas economicamente ativas (PEA), incluindo e excluindo os sem rendimentos, objetivando
caracterizar a evolu<;ao da distribui<;ao da renda e pobreza, considerando 0 processo de forma<;ao e desenvolvimento da
economia piauiense.

As limita¢es dos dados sobre renda publicados nos Censos foram apresentadas por Hoffmann e Kageyama (1986).
Em primeiro lugar, ocorre uma subestima<;ao da renda total pelos censos, devido it coleta via questionlirios e it pr6pria
metodologia, que nao computa a produ<;ao para autoconsumo. Alem dissa, registra-se a incorre<;ao dos rendimentos percebidos
e declarados no mes de referencia desses censos. Chamam ainda aten~ao para 0 fato de que tais limita¢es nao afetam, de
forma uniforme, todos os estratos de renda. Ao contrario, incidem sobre os extremos da distribui<;ao, 0 que aumenta a
incerteza das medidas de desigualdade calculadas. Em segundo lugar, existe a questao da subdeclara<;ao das rendas altas,
deliberadamente ou nao.

Entre outros entraves, esta a forma de publica<;ao dos dados, que requer estimativas para calculo dos indices de
desigualdade, os quais exigem pressupostos que podem representar fielmente ou nao os fenomenos estudados. Ademais, ha
dificuldades para a compara<;ao dos dados entre os censos, porque as metodologias de coleta e a apresenta~ao dos dados, muita
vezes, variam bastante.

Apesar dessas limita~6es, os Censos SaGricos em informa¢es sobre as decadas de 60, 70 e 80, possibilitando configurar a
desigualdade e a pobreza nos estados brasileiros.

A tabela 1 mostra que a renda media foi de 0,42 SM I em 1960, 0,56 SM em 1970 e 0,98 SM em 1980 para a
PEA, incluindo os sem rendimento. Observa-se que a renda media cresceu 33,3% no periodo de 1960 a 1970 e 75,0%
no de 1970 a 1980.

Tabela 1. Medidas de tendencia central, desigualdade e pobreza(1) para popcla~ao
economicamente ativa, incluindo os sem rendimento; Piau) - 1960 . 1970 - 1980.

Numero Renda Mediana Indice Indice Propon;ao Razao de Indice Indice
ANOS de media (SM) de de de pobres insuficiencia de Sen de

pessoas (SM) Gini Theil (H) de renda (I) (P) FGT

1960 377.586 0,42 0,33 0,549 0,507 0,943 0,690 0,780 0,506

1970 480.632 0,56 0,41 0,572 0,558 0,911 0,643 0,724 0,442

1980 656.727 0,98 0,49 0,659 0,646 0,779 0,608 0,624 0,378
Fonte: IBGE. Dados basicos do Censo Demografico de 1960, 1970 e 1980.
(1) Linha de pobreza igual a 1 SM em valor real de agosto de 1980.

Por outro lado, eleva-se a desigualdade da distribui<;ao da renda nesses anos. 0 indice de Gini cresce de 0,549 (1960)
para 0,572 (1970) e 0,659 (1980) e diminui a propor<;ao de pobres de 0,943 (1960) para 0,911 (1970) e 0,779 (1980).
Esse decrescimo da pobreza e tambem verificado pelo indice de FGT, que foi de 0,506 em 1960,0,442 em 1970 e 0,378 em
1980.

A tabela 2 apresenta as medidas de desigualdade e pobreza para a PEA com rendimento em 1960, 1970 e 1980. Percebe-se
que houve urn crescimento da renda media e mediana e das medidas de desigualdade e uma diminui<;ao das medidas de
pobreza no perfodo de 1960 a 1980.

Tabela 2. Medidas de tendencia central, desigualdade e pobreza(l) para popula~ao
economicamente ativa, excluindo os sem rendimento; Piau) - 1960, 1970 e 1980.

Numero Renda Mediana Indice Indice Propon;ao Razao de Indice Indice
ANOS de media (SM) de de de pobres insuficiencia de Sen de

pessoas (SM) Gini Theil (H) de renda (I) (P) FGT

1960 285.724 0,56 0,39 0,404 0,348 0,924 0,583 0,635 0,347

1970 390.439 0,69 0,50 0,473 0,456 0,890 0,551 0,600 0,313

1980 514.277 1,25 0,75 0,564 0,548 0,718 0,457 0,443 0,205
Fonte: IBGE. Dados basicos do Censo Demografico de 1960, 1970 e 1980.
(1) I.inha de pobrcza igual a I SM em valor real de agosto de 1980.
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A figura 1 mostra a trajet6ria das rendas media e mediana entre 1960 e 1980, no·Estado do Piauf. A renda media cresceu
81,2% de 1970 a 1980, enquanto de 1960 a 1970 a variar;ao observada foi de apenas 23,2 %.

Figura 1. Media e mediana para popula~ao economicamente ativa,
excluindo os sem rendimento; Piaui - 1960, 1970 e 1980.
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o fndice de Gini cresce de 0,404 (1960) para 0,473 (1970) e 0,564 (1980), e e menor que no Brasil, onde foi de
0,504 (1960), 0,561 (1970) e 0,592 (1980). A desigualdade no Piauf pode ser considerada baixa em 1960 e 1970, visto que 0
fndice de Gini e menor que 0,500, considerando as pessoas economicamente ativas com rendimento. Para 0 Brasil, esse
fndice esta acima de 0,500.

Yerifica-se, por outro lado, que 0 fndice de Gini no Piauf se eleva em 17,3 % de 1960 a 1970 e em 19,2 % de 1'970 a
1980, enquanto no Brasil 0 crescimento foi de apenas 11,3% no perfodo de 1960 a 1970 e 5,5% no de 1970 a 1980. E
claro, portanto, 0 cresci men to mais intenso da desigualdade no Piauf, principal mente no perfodo de 1970 a 1980.

o que chama atenr;ao nesse perfodo e a elevada proporr;ao de pobres - 92,4% (1960) e 89,0% (1970) - entre as
pessoas economicamente ativas com rendimento, permitindo inferir que 0 problema mais grave da estrutura da renda no Estado
do Piauf ate 1970 e a insuficiencia de renda, uma vez que no Brasil a proporr;ao de pobres e de 58% em 1960 e 55 %
em 1970.

A figura 2 apresenta 0 comportamento do fndice de Gini, do fndice de Sen e do fndice de FGT entre 1960 e 1980, em que
se visualizam 0 crescimento da desigualdade e 0 decrescimo da pobreza.

Figura 2. Indice de Gini, indice de Sen e indice de FGT para popula~ao
economicamente ativa com rendimento; Piaui- 1960, 1970 e 1980.
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Em sfntese, 0 Estado do Piauf apresentou baixo fndice de desigualdade e elevada pobreza, considerando a PEA com
rendimento, em 1960 e 1970. Ja no perfodo de 1970 a 1980 ocorre 0 crescimento mais intenso da desigualdade da distribui~iio
da renda no Piauf em rela~iio aoBrasil, decorrente niio s6 do crescimento econ6mico da economia brasileira, mas tambem
das caracterfsticas demograficas e econ6micas do Estado.

Conforme mostra a tabela 3, observa-se urn padriio geral de desacelera~iio demografica no Piauf,seguindo 0 padriio
brasileiro, em decorrencia das quedas contfnuas nas taxas de fecundidade.



Tabela 3. Evolu~ao da popula~ao residente e taxa media geometrica de crescimento
anual; Piaui - 1960, 1970, 1980 e 1991.
Data dos recenseamentos Populac;ao residente

gerais
Taxa geometrica de

crescimento anual (%)
Variac;ao da taxa de

crescimento (%)
TOTAL
01/09/1960 1.242.136

01/09/1970 1.680.573

01/09/1980 2.139.021

01/09/1991 2.582.137

URBANA
01/09/1960 285.566

01/09/1970 536.612

01/09/1980 897.994

01/09/1991 1.367.184

RURAL
01/09/1960 956.570

01/09/1970 1.143.961

01/09/1980 1.241.027

01/09/1991 1.214.953
Fonte: Dados extrafdos de IBGE (1995).

3,07
-20,82

2,44
-29,10

1,73

6,51
-18,89

5,28
-26,14

3,90

Destaca-se que a populac;ao rural eorresponde a 77,0% da populal<ao total em 1960, decrescendo para 68,1 % em
1970 e 58,0% em 1980. Outro aspecto e que 47,1 % da populal<ao esta concentrada na faixa etaria de 0 a 14 anos em
1960,47,6% em 1970 e 45,5% em 1980, sendo significativo 0 peso relativo de jovens na popula<;ao total. Informa-se,
ainda, que em 1980 as taxas de ap.alfabetismo, segundo IBGE (1995), sao 49,5% no total,29,5% na area urbana e 65,1 % na
rural.

o comportamento da popula<;ao economicamente ativa, no Piaui, esta representado na tabela 4. De 1960 a 1980.a PEA
agricola diminui sua participa<;ao relativa, passando de 74,2% para 62,3%, embora se mantenha como 0 setor em que as
maiorias das pessoas ocupadas estao inseridas. A industria, caracterizada pela predomimlncia de microempresas familiares e
artesanais, participa com 6,6% em 1960 e 9% em 1980. Por outro lado, a presen<;a do setor servic;os se fortalece,
sobretudo quanta ao setor informal, mantendo os seguintes percentuais: 19,2%, em 1960, e 28,7%, em 1980. Existe uma
tendencia de crescimento da PEA na industria, na medida que mostra uma taxa de crescimento de 11,6% no perfodo 70/80.
Nesse perfodo, a taxa de crescimento e apenas 1,5% na agricultura e 4% no setor de servic;os.

Tabela 4. Popula~ao economicamente ativa (PEA) do Piaui, con forme os
setores produtivos; 1960/1980.

Discriminac;ao da populac;ao Agricultura Industria Servic;os
economicamente ativa

1960 281.039 25.071 72.783
1970 334.473 26.016 124.177
1980 390.882 56.426 179.626
Distribui~o perceotual (%)
1960 74,2 6,6 19,2
1970 69,0 5,4 25,6
1980 62,3 9,0 28,7
Taxa crescimeoto aDual (%)
1960 a 1970 1,7 0,4 5,5
1970 a 1980 1,5 11,6 4,0
Fonte: Dados extrafdos de Santos (1995).

378.893
484.666
626.934

100,0
100,0
100,0

A tabela 5 mostra a varia~o percentual do PIB no Brasil, Nordeste e Piaui, verificando-se que 0 maior crescimento
percentual do PIB no Piaui e no periodo de 1970 a 1975 (60,8%), acima da varia~o nordestina, de 54,5%, e abaixo da 21
brasileira, de 63,2%.



Tabela 5. Varia~ao percentual do PIB do Brasil, Regiao Nordeste e Estados nos
qiiinqiienios 1960-65, 1965-70, 1970-75, 1975-80.

Unidade Qiiinqiienios
1965-70 1970-75 1975-80

NORDESTE 17,4 54,5 51,9
Maranhao 19,1 46,0 60,4
PlAut 20,0 60,8 44,4
Ceara 0,4 46,1 63,3

Rio Grande do Norte -9,0 80,5 48,7
Paraiba -20,3 59,4 31,1

Pernambuco 15,9 49,1 33,3
Alagoas 32,8 45,5 51,6
Sergipe 28,2 51,2 36,0
Bahia 41,7 60,4 66,7

BRASIL 23,3 47,4 63,2 40,8
Fonte: Dados do PIB a custo de fatores dos Estados, Regiao Nordeste e Brasil (em US$ 1.000,00 constantes de 1995) extrafdos
de Azzoni (1997, p.380-383).

o comportamento do PIB piauiense reflete sua estrutura economica, baseada, ate 0 final da decada de 195U, segundo
Martins, Rocha, Medeiros et al (1978), na pecuaria extensiva, extrativismo e agricultura de subsistencia. Essas atividades
caracterizavam-se pela pequena divisao social de trabalho, mercado consumidor restrito e agricultura voltada, de inicio, somente
para autoconsumo.

Destaca-se que 0 extrativismo exportador causou certo dinamismo na economia piauiense, fortalecendo as financ:;:aspublicas,
propiciando melhoramentos urbanos e intensificado 0 processo de urbanizac:;:aode Teresina e Parnaiba.

A economia piauiense e marcada pela mu Itipl icac:;:ao da peq uena produc:;:ao agricola, como resultado do decrescimo da
produc:;:aoextrativa ate a decada de 1970. Para Domingos Neto (1983), a criac:;:aoextensiva de bovinos e a explorac:;:aoextrativa
perdem importancia frente as roc:;:as. .

De acordo com Martins, Rocha, Medeiros et al (1978), Bandeira (1983), Rocha (1988) e Santos (1995), a economia
piauiense, no periodo de 1970 a 1980, se caracleriza por investimentos em infra-estrutura basica (estradas, energia, abasteci-
men to d'agua, eletrificac:;:ao, telecomunicac:;:oes, etc.), bem como por ascendenle participac:;:ao das transferencias federais nas
receitas do Estado. 0 Piaui continua a importar grande parte dos seus produtos agricolas e pecuarios. Rocha (1988),
entretanto, chama a atenc:;:aopara a intensificac:;:ao do processo de concentrac:;:ao de terras a parlir de 1970, devido a elementos
variados, quais sejam: incentivos fiscais vindos da Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); poHtica de
credito agricola subsidiado; medidas de combate as secas; grilagcm; alienac:;:aode gran des extens6es de terra pertencentes ao
Estado; program a Proalcool; incentivos do atual Instituto Brasileiro do MeioA mbiente e Recursos Naturais RenoVliveis (IBAMA),
na epoca, lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), visando ao reflorestamento e a implantac:;:aode infra-estru-
tura ffsica, 0 que estimula novas gran des propriedades de cidadaos vindos de outras regi6es ou de outros estados, reduzindo
mais as perspectivas de acesso a terra pelos pequenos produtores.

Mesmo com esses aparentes incentivos, 0 Piaui nao incorpora a modernizac:;:ao da agricultura que vem se processando no
Brasil. Por isso e, no minimo, conclusao precipitada, segundo Domingos Neto (1983), considerar a agricultura piauiense
modernizada, pois seu grau de transformac:;:ao e pequeno e visualizado apenas em algumas culturas alimentares e em areas
privilegiadas por algum programa governamental. Portanto, qualquer indicador de modernizac:;:ao s6 se sustenta nas zonas
beneficiadas por gran des projetos agropecuarios financiados pela SUDENE e/ou por iniciativas de reflorestamento do IBAMA.

Outro aspecto a considerar, dentro das caracteristicas economicas do Estado do Piaui, e a formac:;:aodo seu mercado de
trabalho, como urn dos fatores responsaveis pela ma distribuic:;:aode renda.

Nessa perspectiva, os elementos que formam 0 mercado de trabalho no Piaui, segundo Lopes (1996), surgiram com 0
extrativismo. Essa atividade permitiu uma incipiente acumulac:;:aode capital, criando as condic:;:6espara a conformac:;:ao de urn
fragil mercado de trabalho, dentro de processo de urbanizac:;:aoe avanc:;:oda divisao social do trabalho. Tal mercado de trabalho
se estruturou com 0 crescimento populacional, al;iio do setor publico e consolidal;iio de alguns nucleos populacionais,
como Teresina (capital).

Na agricultura predomina a parceria (meac:;:ao,etc.), tendo menor importancia 0 assalariamento. Isso esta associ ado a
elevada concentrac:;:aoda terra, que marca a estrutura fundiaria do Estado do PiauLNas cidades, a mercantilizac:;:ao da forc:;:a
de trabalho e restrita pelo reduzido mercado interno, mas se destaca a presenc:;:ado Estado como agente absorvedor de forc:;:ade
trabalJlo, estimulando 0 emprego no setor servi~s e expandindo a camada intermediaria e 0 consumo urbano.

E, pois, esse contexto demogrMico e economico que subsidia a compreensao da configurac:;:ao da distribuic:;:ao da renda em
1960, 1970e 1980. .
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* Jafra maria Alcoba~a Gomes professora adjunta do
DECON/UFPI, Pesquisadora do TROPEN/UFPI,
Mestre em Economia Rural pela UFPB/CG e
Doutora em Economia Aplicada pela ESALQ/USP.
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Aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto

de 2001 0 Congresso da Cidade,
promovido pela Prefeitura Municipal
de Teresina. Foi lan($ado na oportuni-
dade, 0 Plano Estrah~gico - Teresina
Agenda 2015. Este projeto, consequen-
cia da Conferencia Rio-92, e fundamen-
tado na Agenda 21 Global. Tern como
objetivo 0 desenvolvimento sustentavel
para Teresina, levando em considera($ao
aspectos sociais, economicos c
ambientais. A elabora($ao do Plano
Estrategico, teve inicio no Congresso
da Cidade e sera desenvolvido ate
agosto/2002.

Estao sendo abordadas diversas
dimensoes, dentre as quais destacamos
as seguintes: Educa($ao, Saude, Meio-
Ambiente, Saneamento, Energia e
Telecomunica($oes, Desenvolvimento
Economico, Trabalho e Inclusao Social,
Habita($ao, Seguran($a, Cultura, Esporte
e Lazer. 0 estudos desenvolvidos para
cada urn dos temas apresentam 0
diagn6stico do municipio e a constru($ao
dos cenarios inercial e desejavel, tendo
como horizonte 0 ana de 2015.

A estrutura operacional e constituida
pelo Conselho Estrategico de Teresina,
Grupo Consultivo, Grupo de Coor-
dena($ao, Grupo de Especialistas e Grupo
de Patrocinadores.

o Grupo de Especialistas, constituido
por 15 profissionais especial istas nos
temas citados acima, e formado em sua
maioria por professores da UFPI. Estes,
coordenam os grupos de trabalhos, cuja
participa($ao e aberta a todos aqueles
interessados com 0 desenvolvimento da
cidade. 0 professor Luis Carlos
Rodrigues Cruz "Puscas", do DECON/
UFPI, compoe 0 Grupo de Especialistas
e e responsavel pelo tema Trabalho e
Inclusao Social.

De volta ao nosso convivio 0 profes-
sor Solimar Oliveira Lima/DECON que
se encontrava no Rio Grande do SuI.
Concluiu na PUCRS 0 doutorado em
Hisl6ria com a defesa da lese "Brar;o
Forte. Trahalho escravo nas Fazendas
da Nar;iio no Piaui./822-1871 ". Em
1998 0 professor Sol imar recebeu 0
Premio A~rianos de Literatura - Categoria
Ensaios de Humanidade com 0 livro
Triste Pampa - resistencia e punir;iio de
escravos em fontes judicidrias do Rio
Grande do Sull1818-1835. 0 livro foi
publicado pela Editora Edipuers e Intituto
Estadual do Livro de Porto Alegre.

Com a defesa da Tese As Influencias
do Tratado de Roma sobre 0 processo
de integrar;iio economica da America
Latina.Cn; X MERCOSUL, 0 profes-
sor Francisco Heitor Leao da Rocha/
DECON, concluiu em dezembro/2001,
doulorado em Integra($ao Economica na
Universidade de Le6n-Espanha.

h)lu:l.llOI!'>C:l'VCIiH.

Grupo de cconomislas recentemente graduados
pcla UFPI. o Indice de Pre($os ao Consumidor

(Custo de Vida) - Teresina, elaborado
e divulgado sistematicamente pela
Funda($ao CEPRO, para a cidade de
Teresina, apresentou ao longo do mes
de novembro/2001 urn cresci menlo
medio de 1,67%, resultado que com-
parado ao apurado no ultimo mes de
outubro (+ 1,38%) e 0,29% maior e con-
firma uma acelera($ao no nivel de
pre($Osdo comercio varejista de Teresina
no mes em estudo. Com esta varia($ao de
1,67%, verificada em novembro/2001, 0
indice acumulado nos onze primeiros
meses do ana ficou em 9,53%,
enquanto que a infla<;ijo acumulada nos
ultimos doze meses (dezembro/2000 a
novembro/2001) atingiu 10,09%, resul-
tado considerado alto, quando comparado
a igual periodo do ana anterior que foi
de 7,59% (Texto extraido do Boletim da
Funda<;ijo CEPRO)Ver tabelas pagina 24.

A partir de mar($o 0 DECON recebe
com alegria a professora Maria do
Socorro Lira Monteiro que devera
concluir em fevereiro/2002, seu douto-
rado com a defesa da tese: Ocupar;iio
capitalista no cerra do piauiense:
estrategia empresarial e especular;iio
com a terra. A professora Socorro foi
aluna da UNICAMP e devera receber 0
titulo de Doutora em Economia Aplicada
com area de concentra($ao em Meio-
Ambiente.

o professor Ricardo Alaggio Ribeiro/
DECON devera iniciar em mar($O/2002,
na UNICAMP, doutorado em Ciencias
Sociais com area de concentra($ao em
Estado e Polfticas Publicas. Conseguiu
a sua aprova($ao com 0 Projeto de Pes-
quisa: Ajuda Economica dos Estados
Unidos ao Brasil: Caso da Alianr;a para
o Progresso.



CUSTO DA CESTA BAsICA E RELA<;Ao COM 0 VALOR DO SALARIO MiNIMO
OFICIAL • DEZEMBRO/2000 A NOVEMBRO/2001

CUSTO DA VARIA<;AO VR. SALARIO
MESES CESTA PERCENTUAL MINIMO AlB

EM R$ (A) CESTA EMR$ (B) (*)
Dezcmbro/OO 85,39 -1,51 151,00 53,85
Janeiro/Ol 88,25 2,78 151,00 55,35
Fevereiro/O I 87,42 -0,50 151,00 55,07
Marc;o/Ol 87,39 0,01 151,00 55,08
Abril/Ol 93,12 4,65 180,00 48,36
Maio/Ol 99,43 6,03 180,00 51,27
Junho/Ol 95,13 -3,09 180,00 49,69
Julho/Ol 94,92 -0,09 180,00 49,64
Agosto/OJ 91,49 -1,29 180,00 49,OJ
Setembro/O I 89,15 -2,56 180,00 49,53
Outubro/01 90,82 1,87 180,00 50,46
Novembro/O I 95,94 5,64 180,00 53,30
Fonle: I'unda<;iio CEPRO/Departamento de Estatfslica e Informatica
(0) I'ercentual do salario minimo comprometido pelo custo da Cesta BasiC3

VARIA<;Ao ANUAL DO IPC - TERESINA, SEGUNDO GRUPOS

AJimentac;ao
Habitac;ao
Artigos de Residencia
Vestuario
Transp. e Comunica<;<oes
SalaJc e Cuid. Pessoais
Servic;os Pessoais
Iodice Geral

1996
9,23
6,84
12,28
24,52
23,60
17,20
13,05
13,08

1997
6,60
8,05
6,49
9,88
23,57
11,53
8,56
9,67

ANOS
1998
7,79
9,93
6,42
12,68
6,37
9,16
4,81
8,05

1999
10,02
14,91
12,56
12,30
24,63
14,40
5,59
12,57

2000
4,29
6,52
8,18
6,51
18,40
6,18
5,12
6,99

2001*
10,24
10,69
4,78
9,04
15,05
4,08
11,5 I
10,09

Fonte: Funda<;ao CEPROf[)epartamento de Estatistica e Infonnatica
'Situa<;<1oem novembro/2001

COMPOSI<;Ao, QUANTIDADE E VALOR
DA CESTA BAsICA NOVEMBRO/2001

VARIA<;AO
PRODUTOS QUANT. VALOR PERCENTUAL

($) No Mes 12 Meses
A<;<ucarCristal 3,00 kg 2,20 0,12 3,91
Arroz 3,60 kg 3,82 5,53 32,00
Banana (frutas) 7,50 dz 15,20 5,64 -1,82
Cafe em po 0,30 kg 1 1,58 -1,52 -13,49
Carne bovina 4,50 kg 21,28 6,13 11,94
Farinha de Mandioca 3,00 kg 2,74 1,91 -1,72
Feijao 4,50 kg 10,96 3,72 44,14
Leite Pasleurizado 6,00 I 5,57 -2,00 2,87
Margarina 0,75 kg 2,65 0,73 4,60
Oleo Vegetal 0,90 I 1,72 1,16 38,03
Pao 6,00 kg 16,50 0,00 37,57
Tomate (verduras) 12,00 kg 11,72 27,43 -12,53
TOTAL 95,94 5,64 10,21
Fonte: Funda<;ao CEPROf\)cpartamento de Estatfstica e Informatica
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