
Urn dos legados da ultima decada do seculo XX
para a sociedade bra<;ileira do seculo XXI sera 0 enfoque
renovo sobre alguns conceitos, dentre eles citamos:
neoliberalismo, vulnerabilidade externa, exclusao social e
nagio.

Neoliberalismo: revitalizar;:ao da ideologia centrada
na maior liberdade para as forr;:as de mercado, menor
intervenr;:ao do Estado, desregulamentar;:ao. priva-
tizar;:ao do patrimonio publico, preferencia revelada
pela propriedade privada, abertura para 0 exterior,
enfase na compelilividade internacional e meilor
compromisso com a proler;:ao social.

Come<;amos, na de.cada de 90, a sentir os efeitos da
onda neoliberal iniciada nos anos 80. 0 mereado quase
que personifieado, exige total aten<;ao e perturba 0
nosso cotidiano com a cotagio do d6lar, as oscila<;ijes das
bolsas, a avalia<;ao da Standard & Poor's, 0 risco Brasil,
fragilidade do setor PU91ico, privatiza<;oes, flexibilizagio
das leis trabalhisraS ... E precise enfatizar que to do este
arsenal de palavras recebe urn tratamento superficial no
qual ninguem precisa entender nada, basta fiear atonito
e tonto. Situagio favorecida pela midia que, salvo
rarissimas exce<;ijes, perpeu a sua eapacidade de am\lise
e encontrou na persuasao ilus6ria urn instrumento de
(des)informagio.

Vulnerabilidade externa: reduzida capacidade de
resislencia diante de pre.Hoes, falores deseslabilizadores
ou choques extemos. A vulnerabilidade extema e lao
maior quanta maiores forem os custos do processo de
resistencia ou ajusle.

Conceito incorporado a realidade inquietante do bra-
sileiro quando 0 governo FHC enviou para 0 espa<;o a
soberania monetaria e financeira do Pais. Escoltando a
ideia da vulnerabilidade, aparecem as express6es: fra-
gilidade da<; economias "emergentes", eapitaliza<;ao da
credibilidade, influxos dos emprestimos externos,
reservas internacionais, FM I e 0 superavit no or<;amento
primario, Carta de Inlen<;6es, Dever de Casa ...

Exclusao social: grupos humanos nao tem acesso a
bens, servir;:os e meios de produr;:ao (uso, coni role e
propriedade) que permilem a salisfar;:ao das necessi-
dades btisicas nas dimens6es economica, politica, social,
cullural e afetiva.

Segundo 0 IPEA - Instituto de Pesquisa Econ6miea
Aplieada, ha no Brasil 53 milh6es de pobres. Estes,
parecem ter perdido as earaeterfsticas humanas uma vez
que nao sac consumidores nestes tempos de "livre
mercado". As palavras que seguem este eonceito sao
assaz antigas e conhecidas: pratica eleitoreira, industria
da seca, exodo rural, carro-pipa, concentra<;iio da renda,
latifundio improdutivo, desemprego estrutural, subnutri-
<;ao.Que conceito este grupo tern sobre a democracia ?

Nar;:ao: "Grupo humano consciente de formar uma
comunidade e partilhar uma cullura comum, ligado a
um territ6rio claramente demarcado, lendo um passado
e um projeto comuns e a exigencia do direilo de se
govemar" (Guibemau apud GOflr;:alves,1997, p.56).

Este conceito precisa ser reintegrado a vida brasileira
e integrado a" nova cOflscieflcia de ser mundo ".
Milton Santos extrapola 0 esteril pensamento neoliberal
quando pensa 0 mundo e a humanidade multipla
cieme das continuas e inumeras possibilidades sobre
novos entendimentos e recome<;os.

Queremos viver 0 significado das express6es: dis-
tribuigio da renda e da terra, eapacidade agricola,
acesso a moradia, educa<;iio, saude, sistema tributario
justo, igualdade social, poupan<;a interna, investimento
estatal, processo produtivo, desprivatiza<;iio, organiza<;iio
sindieal, crescimento do mereado interno ... Tudo isso
torna possivel' a constru<;iio de urn novo modelo
econ6mico no qual a Economia Sustentavel e Solidaria
permitira a esperan<;a no futuro e a certeza de que
uma "outra globaJizagio" e possivel.

('oflceitos e.xtraidos do /ivro VaKao de.~carrjlhadD - () lJrasil e (J

Futuro da J~'coflomia Global· Reina/do (,on((alves
J~'ditora Record, 2002.

BKASIL E ARGENTINA: ENTAo ELES
MENTIRAM PARA NOS? p.2

o PASTOREIO ESCRAVISTA NA FORMA<;:Ao
ECONOMICA DO PIAU] p.S

Solimar Oliveira Lima

POLO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
URU<;:Ul-GURGUE1A p.IO

Rila de Cassia Carvalho Santos & Jafra M" Alcobar;:a Gomes

FlLOSOFIA NO ENSINO MEDIO:
ALGUMAS REFLEXOES p.13

Gerson Albuquerque de Araujo

ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR
REINALDO CARCANHOLO p.14

DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS
CERRADOS PIAUIENSES p.IS

Edson Pereira de Sa

HABITOS DE COMPRA DO CONSUMIDOR
BRASILEIRO EM SUPERMERCADOS p.19

Tiago Cardoso Rosa

N
o
M
I
c
o

UNa pohreza, exisle apenu.'l () indtspen.wivel, mu.\" existe. Na miserie nu'ti () indi.\'pensdvel existe "
J)om lldder Camara



gRASfL E ARGENTfNA:
No' Brasil, 0 notici.hio e 0 discurso

economico de jornais, da TV e de
revistas semanais consegue informar e
esclarecer a populac,;ao em geral ou ao
cidadao da classe media, que nao
disponha de graduac,;ao em Economia
sobre questoes economicas, sobre 0
comportamento da economia brasileira e
da economia mundial?

No livro A Era do Conformismo: as
expectativas economicas frustradas, 0
economista Paul Krugman (1992) afirma
existir tres especies de leitura sobre
economia: 0 "grego", 0 "sobe-e-desce"
e a leitura "de aeroporto". 0 "grego"
compreende a maneira como os
profissiqnais e professores se comu-
nicam. E constituido de notac,;ao formal,
te6rica e/ou matematica. Acontece que
para os individuos nao iniciados na
Ciencia Economica fica dificil a com-
preensao ate dos melhores textos dessa
disciplina. Do mesmo modo que nos
outros campos da academia, encontra-
mos entre os economistas 0 seu quinhao
de "picaretas" e "charlatoes", usando uma
Iinguagem complicada para encobrir a
banalidade de suas ideias.

A economia de "elevador" ou do
"sobe-e-desce" e apresentada diaria-
mente pel a midia nas paginas de
economia dos jornais e nos noticiarios
dos telejornais. Preocupado com as
ultimas noticias e os numeros mais
recentes da economia, esse noticiario se
apresenta incompreensivel e terrivel-
mente mon6tono, passando a impressao
de que a economia do "sobe-e-desce" e
tudo 0 que os economistas sabem ou
fazem.

Por fim, a economia de "aeroporto",
cuja linguagem a torna quase sempre
urn best-seller de economia, apresenta
uma visao pessimista ou otimista sobre
o futuro da atividade economica. Essa
especie de leitura costuma ser
engrac,;ada, raramente bem informada e
jamais seria. Apresenta uma falta de
meio termo entre a catastrofe e a bem-
aventuranc,;a, ou seja, ou a economia
esta para entrar em crise, ou tudo esta
as mil maravilhas. De tal forma que
quem esta esperando uma crise profunda
acaba achando que estamos ate indo
bem. Ocorre que existe uma enorme
diferenc,;a entre evitar crises e ir bem.

Ainda, segundo Krugman, diante
destas opc,;oes de leitura, 0 publico
americano e os mais diferentes
profissionais que desejam ficar bem
informados da situac,;ao e do dia-a-dia da
economia ficam como que desapontados
por nao conseguirem entender a reali-
dade economica em que vivem.

Ora, se essa postura e comporta-
mento se verifica no chamado "mundo
desenvolvido", constituido de pessoas

relativamente bem informadas e ins-
truidas, 0 que nao deverii acontecer em
urn pais como 0 BRASIL? Eo que nao
dizer do Brasil durante a Ultima decada,
que aliado a leitura do "sobe-e-desce"
na area da Economia apresentou urn
comportamento da midia que, de uma
maneira intencional, a critica e quase
que irrestrita incitou nossa populac,;ao,
e a c1asse media em particular, na defe-
sa de urn projeto de reestruturac,;ao
economica e do Estado alicerc,;ado na
abertura comercial, antisocial e
antinacional. Vivenciamos uma decada
em que 0 discurso economico nos
meios de comunicac,;ao de massa
objetivou persuadir a populac,;ao e nao
explicar os fatos (Kucinski, 1999).

Eleito em 1994,0 presidente Fernando
Henrique Cardoso prometeu em sua
campanha priorizar a area social, tendo
inclusive apresentado os dedos da mao
com, os cinco pon!os prioritiirios:
SAUDE,EDUCA~AO, EMPREGO,
AGRICULTURA E SEGURAN~A.

Como e do conhecimento geral,
durante 0 1" mandato de Fernando
Henrique Cardoso, a propaganda oficial,
as televisoes, os jornais e as riidios
apresentaram 0 governo e seu projeto
para a nac,;ao em tons bastante ufanistas,
de tal forma que 0 atual governo
apareceu como aquele que havia
reduzido a miseria no pais, melhorado a
distribuic,;ao de renda, proporcionado
melhores condic,;oes de vida a
populac,;ao pobre e tirado mil hoes de
brasileiros da miseria.

Mesmo diante de questoes graves
como a compra de votos para reeleic,;ao,
sujeira das licitac,;oes como demonstrou
o grampo do BNDES, assessores metidos
em supostas falcatruas (0 Sr. Eduardo
Jorge, por exemplo), 0 sucesso do Plano
Real possibilitou que todas essas
graves questoes fossem esquecidas e
jogadas para debaixo do tapete. Hoje,
nao se discute e questiona as
"traquinagens do governo federal" com
o dinheiro publico. 0 casu do aluguel de
energia eletrica emergencial que poderii
custar ate R$ 16 bilhoes aos cofres do
tesouro, e 0 esquema salva-Globo (0
suposto emprestimo do BNDES a
Globocabo) san emblemiiticos.

Ate mesmo as declarac,;oes absurdas
do "principe", sobre diferentes
segmentos da populac,;ao, foram
prontamente abafados. Durante os seus
dois mandatos, 0 presidente Fernando
Henrique jogou 0 consumidor contra os
empresiirios nacionais chamando-os de
"esses aproveitadores"; colocou 0
contribuinte contra os funcionarios
publicos, "esses marajiis"; 0 pobre
contra os agricultores, "esses caloteiros";
a opiniao publica contra os aposentados
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"esses vagabundos" (Biondi, 2000).
Acusou os sem-terra de cooperar com
produtores da maconha no Nordeste; os
empresarios que foram afetados pela
politica de juros elevados e pela
irresponsiivel e indiscriminada abertura
comercial foram cham ados de "inefi-
cientes e atrasados"; funcioniirios
publicos foram tambem chamados de
"vagabundos"; os criticos do plano Real
foram acusados de catrastofistas e
impatri6ticos; os professores foram
acusados de serem profissionais que par
nao saberem fazer nada viravam
professores.

E mais uma. Ricardo Oliveira que foi
arrecadador de fundos das campanhas
do Jose Serra para a Camara, em 1990, e
o Senado em 1994, foi acusado de cobrar
propinas para a campanha do candidato
do governo a presidencia da republica.
o ex-arrecadador de fundos do PSDB
teria cobrado comissao na privatizac,;ao
da Vale, segundo a revista VEJA. Em
materia de capa de maio de 2002, a
revista Veja diz que 0 ex-diretor do
Banco do Brasil Ricardo Sergio de
Oliveira, urn dos arrecadadores de
recursos para as campanhas de 1990 e
1994 de Jose Serra, pediu 15 milhoes de
reais de comissao ao empresiirio
Benjamin Stein bruch, que dirigiu 0
cons6rcio que venceu 0 leilao de
privatizac,;ao da Companhia Vale do Rio
Doce.

Nessa ultima decada as oposic,;oes, as
criticas, e ate as propostas alternativas
da oposic,;ao, praticamente desapareceram
dos meios de comunicac,;ao e foram
ridicularizadas. A midia procurou passar
a ideia e a imagem de que as oposic,;oes
nao possuiam nenhuma proposta
alternativa para 0 Brasil. (Lesbaupin,
1999).

As dissidencias contra a politica
economica do governo FHC nao
puderam se manifestar e nao tiveram
espac,;o nos meios de comunicac,;ao.
Algumas raras e boas excec,;6es foram 0
Jornal Folha de Sao Paulo, a revista Carta
Capital e os colunistas Janio de Freitas,
Carlos Heitor Cony, Aloisio Biondi e Jose
Simao.

Nem mesmo hoje, diante da crise que
se abate sobre a sociedade e a economia
Argentina, que representa 0 casu mais
puro e mais grave de subordinac,;ao ao
mercado e aos ditames do grande capital
internacional, somos informados das
nossas fragilidades. Duvido que a
populac,;ao em geral e a c1asse media em
particular se sinta enganada pe1a midia
depois de todas as promessas de
modernidade, integrac,;ao e inserc,;ao ao
primeiro mundo realizada pelo governo
FHC na decada passada, principal mente
no primeiro mandato.
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mo do termino de seu 2". Governo, 0 fato
mais relevante da nossa economia e que
essa nao vai bern, sobretudo se
comparada com qualquer expectativa e
perspectiva anteriormente a nos vendida
e apresentada quer seja pela midia, pela
equipe economica e pelo governo federal.

o presente artigo tern por objetivo
apresentar e transmitir alguns fatos que
os economistas e 0 governo de Fernando
Henrique Cardoso conhecem, mas nao e
apresentada ,de forma clara a toda
popula<;ao. E importantissimo que
compreendamos a atual situa<;ao da
economia brasileira para que possamos
acordar da nossa letargia, encarando
nossos problemas de frente, em vez de
deixa-los sobre 0 controle de uma equipe
economica descompromissada com 0
futuro da na<;ao. 0 infcio de uma rea<;ao
nacionalista deve se basear na sua
completa compreensao. Trata-se, pois, de
urn panfJeto polftico, urn chamamento a
razao. E talvez algo mais raro: uma
tentativa de explicar a natureza das coisas
e seus porques. (Krugmam, 1992).

Semelhante ao modelo Argentino, a
polftica economica escolhida pelo gover-
no brasileiro foi liberal, guiada pela
integra<;ao passiva e submissa a economia
globalizada e apoiada na abertura
comercial. 0 grande capital internacional
e os mercados financeiros globalizados
ditaram as regras que nosso pais se
submeteu, elevando a nossa grande
vulnerabilidade e dependencia de capi-
tais externos.

As elites aculturadas da America La-
tina se deixaram convencer facilmente
pelas ideias e propostas divulgadas pelos
Iiberais e pelo Consenso de Washington,
de que os recursos externos f1uiriam na
exata medida de nossa adesao a polftica
ortodoxa liberal. Acreditou-se na cren<;a
da oferta ilimitada e infinita de recursos
do mercado internacional. Hoje, ate 0
nosso "principe", sabe que a adesao ao
neoliberalismo acabou em tragedia.

A Argentina esfor<;ou-se ainda mais
que 0 Brasil para seguir e cumprir as
recomenda<;6es dos economistas liberais
do Consenso de Washington e da escola
de Chicago. Nem mesmo por ter
cumprindo toda as recomenda<;6es, num
caso extrema de submissao, a Argentina
obteve tratamento diferenciado dos
grandes investidores dos mercados
financeiros. Quando as privatiza<;6es
acabaram e as oportunidades lucrativas
se reduziram, os investimentos diretos
na Argentina diminuiram. Nao adiantou
a conversibilidade da moeda nacional, 0
Currency Board, a adesao ao modelo
liberal como polftica visando criar uma
plataforma de exporta<;ao. A adesao as
politicas liberais de Domingos Cavallo

terminou em tragedia e convulsao social
(O'connor, 2002).

Os sucessivos acordos realizados com
o Fundo Monetario Internacional (FMI),
serviram apenas para agravar quest6es
sociais, prolongar a agonia do modelo
argentino e viabilizar a saida ordenada
dos investimentos estrangeiros do pais.
Depois de editar diversos pIanos
economicos que cada vez mais arruina-
ram 0 pais, 0 governo argentino ficou so.
Ate 0 FMI 0 abandonou.

A situa~ao do Brasil e, em essencia,
a mesma da Argentina. Semelhante ao
Mexico e a algumas na<;6es dita
emergentes, Brasil e Argentina (cujo
processo de integra<;ao aos mercados
internacionais come<;ou bem antes)
montaram uma estrategia de combate a
infla<;ao e de desenvolvimento econo-
mico contando com a crescente liquidez
e afluxo de capitais para os paises
perifericos que se abrissem a globali-
za<;ao.

o plano Real e todo os programas de
estabiliza<;ao macroeconomico de
reformas monetarias implementados em
diferentes paises da America Latina, em
especial, 0 Mexico de Salinas, 0 Peru de
Alberto Fujimori, a Argentina de Carlos
Menem e a Bolivia, pertencem a uma
"familia" de pianos que seguem 0 mesmo
figurino. Nos apenas fooios 0 ultimo.

o Plano Real atende prioritariamente
as exigencias de expansao do capital
financeiro internacional que necessita de
estabilidade das moedas, exige livre
transito de entrada e de saida e precisa
de novas oportunidades para investimento.
Destina-se a eliminar com a infla<;ao, mas
nao a assegurar a estabilidade da
economia.

A ideologia do mercado concentrou
enfase apenas nos aspectos que
interessavam ao capital financeiro. Nesse
processo se fez necessario urn combate
a infla<;ao apoiado na ancora cambial e
nas importa<;6es, sustentado e apoiado,
na ja mencionada, oferta ilimitada de
recursos internacionais que viabilizaria 0
temerario endividamento externo.
Complementavam 0 quadro de polfticas
recomendadas, a aboli<;ao de qualquer
forma de controle sobre 0 capital, uma
polftica deliberada de obten<;ao de
superavit fiscal para garantir 0 pagamen-
to dessa divida, uma polftica de
privatiza<;ao desenfreada criando
oportunidades de negocios para os
capitais internacionais e 0 desmante-
lamento do Estado Social.

Do mesmo modo que na epoca dos
romanos que selecionavam pessoas para
estudar e se "preparara" para, poste-
riormente, retornarem as suas regi6es de
origem e la aplicarem a politica da elite
romana, uma gera<;ao de economistas

latino-americana viabilizou essa polftica
que interessava ao capital financeiro nos
seus paises de origem. Formados e/ou
com cursos de pos-gradua<;ao em
universidades estrangeiras, principal men-
te nos Estados Unidos da America, cuja
forma<;ao e base ad a exclusivamente em
modelo macroeconomicos, esses eco-
nomistas implementaram as medidas
recomendadas com dever de cas a para
que os paises emergentes se tornassem
aptos para 0 recebimento de recursos
internacionais. A forma<;ao desses
profissionais americanizados apresenta
como caracteristica a faha de
conhecimento do mundo real, dos
processos de desenvolvimento, dos
val ores sociais e de politicas essenciais
para constru<;ao de uma na<;ao. Esses
economistas prontamente assumiram a
defesa e 0 comando desse processo.
Alem do que, a execu<;ao dessa tarefa
propiciou a esses "profissionais" e
"consultores" respeitabilidade e aumen-
tou as oportunidades de atua<;ao deles
junto ao mercado financeiro em expan-
sao (Nassif, 2001).

Essa "agenda negativa" foi, desde
cedo, reconhecida e condenada por
parte dos economistas que, por esse
ato, foram ridicularizados pela propa-
ganda oficial, pelo Principe e pela mi-
dia. Em 1995 a professora Maria da
Concei<;ao Tavares ja nos apresentava 0
que representaria para 0 Brasil a utili-
za<;ao de tal modelo: "Estas politicas
negativas tem como resultados globais
tres tendencias diJiceis de reverter: as
primeiras sao os desequilibrios poten-
ciais do balanc;o de pagamentos em
transac;6es correntes, associado a uma
segunda que Ii uma crise fiscal
permanente. A terceira tendencia Ii 0
desemprego estrutural que esta envolto
na destruic;ao dos aparelhos produtivos
e do Estado".

Dessa forma, nao convem acreditar-
mos nesse argumento fragil e tolo de
que foram as crises externas (Mexico,
Russia, Tigres Asiaticos e Argentina) as
grandes responsaveis pela falencia do
plano Real, da nossa nova tutela junto
ao FMI e da eleva<;ao da vulnerabili-
dade externa que nos coloca quase uma
camisa de for<;a e nos impede de
crescermos a taxas adequadas. Todas
essas mazelas e fragilidades fazem
parte do modelo utilizado e da
proposta implementada e seguida.

o Brasil, ao implementar esse mo-
delo, que tinha no seu nucleo basico a
ancora cambial sobrevalorizada e a
abertura comercial sabia ou deveria sa-
ber dos riscos que estava correndo.
Constantemente, a propaganda oficial
e a equipe econ6mica, com grande
colabora<;ao da midia, tentaram passar a



impressao de que nao tinhamos nada a
ver com 0 problema e eramos apenas
vitimas de tal situa<.<ao,ou seja, vitimas
da crise momentanea dos mercados
globalizados.

A ancoragem cambial com moeda
sobrevalorizada provocou 0 enca-
recimento dos produtos brasileiros que,
mais caros, elevou nossa dificuldade de
exporta<.<ao.Por outro lado, essa mesma
sobrevaloriza<.<iiotornava cada vez mais
baratos os produtos estrangeiros e
estimulava a importa<.<ao de muitos
produtos. Concomitante a abertura
comercial, a redu<.<aode tarifas e bar-
reiras a entrada de mais produtos
importados criou urn deficit na balan<.<a
comercial que elevou a nossa sabida
vulnerabilidade externa. Passamos, em
curtissimo espa<.<ode tempo, de um
modelo estrutural superavitario na balan-
<.<acomercial para um que apresentou
deficits elevados.

A resposta, no curto prazo, foi a
queda da infla<.<ao e 0 crescimento
acelerado da legitimidade politica do
governo de Fernando Henrique Cardoso
e de sua polHica economica. A
ancoragem cambial e a entrada de
produtos estrangeiros conseguiram alte-
rar os pre<.<osinternos, diminuindo 0 ritmo
e a velocidade com que esses pre<.<os
subiam (a ancora cambial serviu de
referencia para que os pre<.<os dos
produtos nacionais tivessem como base
o pre<.<odos produtos importados).

De qualquer forma, 0 resultado em
longo prazo confirmou e correspon-
deu aos diagn6sticos que os criticos
"dinossauros" haviam alertado. Essa
politica nos trouxe e importou em
custos elevados e conseqiiencias
gravissimas. 0 primeiro efeito foi 0
aumento do grau de vulnerabilidade ex-
terna brasileiro devido ao crescimento
mais que proporcional no ritmo de
crescimento e na dependencia de pro-
dutos importados pelo nosso pais.

Atualmente, devido a essa politica,
nossa economia ao entrar em uma fase
de cresci men to necessita importar
uma quantidade de produtos em volume
maior que 0 ritmo de crescimento do
nosso PIB (Produto Interno Bruto). Esse
fato desembocou num segundo grande
problema representado na eleva<.<aodo
deficit da balan<.<acomercial (exporta<.<iio
- importa<.<ao:1995/2000), que reverteu
um processo iniciado pelo ex-ministro
Delfim Netto, entre 1983/1984, que foi
a cria<.<aode um modelo estrutural-
mente superavitario na balan<;acomer-
cial, e que somente perdia em valor a
nivel mundial para 0 Japao e para a
Alemanha.

Outro impacto negativo decorreu do
agravamento do nosso estrutural deficit na
balan<.<ade servi<.<o,ou seja, nas contas de
t"urismo, fretes, seguros, lucros,
dividendos e juros. Esse agravamento
decorreu principalmente devido aos
servi<.<osda divida externa e aos custos
de fretes, que cresceu ap6s a extin<.<aode
nossa marinha mercante. Elevamos 0
nosso deficit na conta de transa<.<6es
correntes e pressionamos cada vez mais
a conta de Capital (investimento direto,
reinvestimento, emprestimos, financia-

mentos/amortiza<.<6es, outros capitais).
Como nao possuimos moeda forte ao
nivel de comercio internacional,
necessitamos criar e atrair um elevado
supenivit na conta de capital.

A politica de atra<.<aode capitais do
governo de Fernando Henrique esteve
respaldada em tres elementos principais:
juros altos, cambio estavel e liberdade
para os capitais. A manuten<.<iioda taxa
de juros em niveis elevados serviu e
serve para atrair 0 capital financeiro
internacional em troca de alta rentabi-
lidade. 0 cambio estavel e a liberdade
de capitais asseguraram a rentabilidade
real dos investimentos externos e
garantiram 0 retorno dos recursos para
seus paises de origem.

Em decorrencia dessa estrategia, se
fez necessario a manuten<.<ao de alto
volume de reservas. Essa necessidade
de manuten<.<aopelo BACEN (Banco
Central do Brasil) de altos volumes de
reservas para garantir os emprestimos
quando da saida dos recursos, foi
possibilitada por uma conjuntura
internacional bastante favoravel. A
partir de 1993 ocorreu urn boom nos
mercados financeiros internacionais, de
modo que, a epoca do lan<.<amentodo
Plano Real foi sumamente feliz, 0 que
levou a sobrevaloriza<.<aodo Real. Em
setembro de 1994 0 d6lar valia apenas
US $ 0,83 do Real. A entrada de capitais
foi crescente. Em 1993, entraram 10.1
bilh6es de d6lares. Em 1994 US$ 14.3
bilh6es. Em 1995 US $ 30.7 bilh6es e
em 1996 US $ 33 bilh6es (Singer, 1999).

"A partir de 1995, a
situa~iio se complicou.
A realidade da economia

brasileira se apresentava
totalmente diferente da

que motivara 0
surgimento do Plano Real.

As fragilidades
acumuladas, diante das
diversas crises externas

for~aram 0 governo a ter
como objetivo reverter a

fuga de capita is,
sacrificando ainda mais
o crescimento do pais... "

Porem, a politica de eleva<.<aoda taxa
de juros trouxe e traz conseqiiencias
negativas ao nivel da divida interna.
Apresentando comportamento semelhante
ao da balan<.<acomercial, 0 setor publico
torna-se estruturalmente deficitario.
Embora as contas primarias apresentem
resultado superavitario nos ultimos
anos, a perda de controle sobre a divida
decorreu dessa componente financeira
(juros) e da venda de titulos publicos,
para enxugar a liquidez (retirar moeda
da econornia) provocada pelo alto ingres-
so de recursos externos. Criamos os
deficits gemeos.(deficits Interno e
Externo) diffceis de serem resolvidos.

Em virtude da entrada de capItals
estrangeiros no Brasil expandir a base
monetaria e a oferta de creditos, a poli-
tica do governo procurou elevar a venda
de tHulos publicos objetivando evitar
que a emissao de moeda e 0 conse-
qiiente aumento da demanda trouxesse
possiveis press6es inflacionarias. Desse
modo, a divida liquida do setor publico
cresceu, desequilibrando as contas do
setor publico federal e contribuindo
para elevar a divida publica que passou
de R $ 60,0 bilh6es em 1994 para a
casa dos R $ 660 bilh6es em dezembro
de 2001, representando 53,3% do PIB
(Nogueira da Costa, 2002).

A eleva<.<aoda propensao a importar
expandiu 0 deficit comercial externo e
nas contas extern as, sem que a politica
de cambio pudesse ser utilizada para
ajustar essa situa<.<ao.Os juros elevados
tambem nao puderam ser reduzidos, pois
significaria nao atrair capital, 0 que im-
pactaria negativamente a conta de ca-
pital e, tornaria diffcil, 0 fechamento do
balan<.<o de pagamentos. Assim, as
condi<.<6esdo setor externo (aumento
das importa<.<6es) combinadas com a
componente financeira (juros altos), alem
de elevar 0 deficit publico, reduziram
as possibilidades da atividade econo-
mica se expandir a taxas elevadas. A
saida encontrada pelo governo FHC
foi a de cortar investimentos, arrochar
salarios dos funcionarios publicos,
controlar estados e municipios e vender
as empresas estatais (privatiza<.<ao)como
desculpa para tratar do deficit publico.

A partir de 1995, a situa<.<ao se
complicou. A realidade da economia
brasileira se apresentava totalmente
diferente da que motivara 0 surgimento
do Plano Real. As fragilidades acumu-
ladas, diante das diversas crises exter-
nas for<.<aram 0 governo a ter como
objetivo reverter a fuga de capitais,
sacrificando ainda mais 0 crescimento
do pais e deixado-nos como op<.<aoa
polftica do stop and go.

Na Argentina, a rigidez da
conversibilidade da moeda, implantada
pelo ex-ministro Domingos Cavallo
agravou, com 0 passar do tempo, a
questao das contas do Balan<.<o de
Pagamentos e inviabilizou uma polftica
de desvaloriza<.<aodo peso que pudes-
se eliminar a defasagem cambial e
aumentar a competitividade dos produ-
tos argentinos de exporta«ao. Mais que
nunca, a politica do governo da Argen-
tina de inser<.<ao subordinada ao
comercio internacional tornou necessario
a manuten<.<aode um fluxo crescente de
capitais externos para compensar os
deficits da balan<.<a comercial e de
servi<.<o,e assim, poder fechar 0 balan<.<o
de pagamentos.

Para os ide610gos do modelo brasi-
leiro, 0 objetivo do plano era for<.<are
viabilizar 0 crescimento de nossa
competitividade internacional, numa
polftica de cria<.<aode plataformas de
exporta<.<ao. Foi com base nesta
proposta que 0 governo FHC procurou
modernizar a industria brasileira e nos
levou na via de uma inser<.<aoainda
mais subordinada ao capital e comercio
internacional.



o carater regressivo das reformas
dolarizante dos diversos programas
implementados na America Latina apa-
rece de forma patente e inequivoca, na
experiencia do programa de conver-
sibilidade argentino, que optou por urn
esquema de estabilizac;ao que incluia
ancoragem cambial, conversibilidade
da moeda nacional, subordinac;ao da
base monetaria as regras intemacionais e
uso interno do d61ar como moeda. As
conseqiiencias para Argentina de hoje
sao a desnacionalizac;ao, miseria, de-
semprego, perda da moeda nacional,
perda dos instrumentos de poHtica
economica e perda da autonomia
nacional devido Ii utilizac;ao de uma
polftica que representa uma forma
clara de retrocesso ao "estatuto
colonial".

o Brasil, diante das crises do Mexico
em dezembro de 1994, dos Tigres
AsiAticos em outubro de 1997 e da crise
da Russia em agosto de 1998 revelou,
com toda clareza, as fraquezas da
alternativa seguida. 0 governo de
Fernando Henrique Cardoso em todas
essas ocasioes procurou somente con-
ter a saida dos capitais estrangeiros,
elevando a taxa de juros, cortando 0
credito e anunciando alguma forma de
ajuste fiscal.

o ajuste das contas publica se fez
necessario para sinalizar aos "investi-
dores estrangeiros" que 0 Brasil teria
condic;oes de cumprir e honrar seus
compromissos de pagamento dos
emprestimos e dividas contraidas. Tendo
em conta a politica monetaria do
govemo federal, ou seja, juros elevados e
lanc;amentos de titulos para enxugar a
liquidez, a realizac;ao do ajustes das
contas publicas a cada dia se tomou
cada vez mais dificil de ser executado
(Cappa. 2000).

o governo brasileiro procurou
responder as crises externas de tal forma
a demonstrar uma situac;ao de
solvabilidade, procurando tambem evitar
a saida de capitais externos em grande
quantidade e assim impedir uma crise
cambial de graves proporc;Oes.No inicio
de 1995, alem de elevar os juros,
modificou a politica cambial passando a
realizar pequenas desvalorizac;oes por
meio do sistema de bandas cambias (uma
faixa de flutuac;ao das cotac;Oesdo Real
com relac;aoao Dolar).

No auge da crise da Russia safram
do pais cerca de US $ 41 bilhoes e as
reservas baixaram de US $ 74 bilhoes
para perto de US $ 33 bilhoes. Este fato
levou 0 Brasil a recorrer ao Fundo
Monetario Internacional obtendo urn
emprestimo de US $ 41 bilh6es de
dolares (recursos do BID, BlS, FMl e
mais vinte paises). Como a saida de
dolares do pais nao dava sinais de
diminuir, no inicio de 1999 0 governo
federal foi obrigado a abandonar
completamente a defesa da taxa de
cambio, permitindo que esta flutuasse
ao sabor da oferta e demanda de divisas,
ou seja, deixou 0 cambio livre.

Em janeiro de 1999 ocorreu uma maxi
desvalorizac;ao cambial (uma desva-
lorizac;aodo Real da ordem de 45%).

Com a desvalorizac;ao cambial, 0

"Plano Real" acabou. 0 governo ao
inves de mudar de rumo, aprofundou
ainda mais 0 modelo. 0 FMI passou a
monitorar novamente 0 rumo da
economia brasileira e mais uma vez
ocorreu agravamento das questoes
economicas e sociais. Empresas
quebraram, parque industrial foi
desnacionalizado e 0 desemprego
cresceu de forma epidemica (Singer,
1999).

As elevadas taxas de juros, aliado aos
sucessivos ajustes nas contas publicas
para evitar crises cambial e fiscal,
reduziram os investimento~ privados e
publicos na economia brasileira,
impedindo um crescimento sustentado e
jogando 0 pais numa situac;iio de queda
no ritmo de desempenho economico
p6s-1996.

Analisando 0 desempenho do PIB
brasileiro nos anos 90 constatamos que
o nosso pais configurou um quadro de
semi-estagnac;ao economica com urn
crescimento medio anual de 1,9%,
portanto inferior a chamada "Decada
Perdida". A politica economica imple-
mentada entre os anos de 1990 e 1992
resultou num periodo de forte
instabilidade, seguiu-se um periodo de
curta recuperac;ao entre 1993/1995
(incentivada pelo aumento do consumo
interno promovido pelo Plano Real) e
estagnac;ao economica entre 1996/1999
(Cappa, 2002). So nao chegamos ao
atual situac;ao existente na Argentina
devido a modificac;ao na politica
cambial.

o quadro brasileiro hoje nao e
men os critico. A politica do governo
FHC somente tern prolongado por urn
maior tempo possivel 0 atual modelo na
espera da retomada do interesse dos
paises desenvolvidos pelos investi-
mentos nos paises sul-americanos
emergentes. No contrape dos slogans da
campanha de 2002 deveremos fechar 0
ana com taxa de inflac;ao maior que a
de 1998 e desemprego superior a media
do primeiro mandato. Ao cabo de oito
anos de governo FHC, os indicadores
sociais pioraram e a nac;ao empo-
breceu.(Carta, 2002). Ocorre que no
Brasil, como Argentina de hoje, nega-
se ao cidadao ate 0 acesso a verdade.

"E importantissimo
que compreendamos a

atual situa~tio da
economia brasileira
para que possamos

acordar de nossa
letargia ... "

Apesar do noticiario da midia,
nao estamos imunes e nem distante
da crise ou de uma crise como a
que se abateu sobre Argentina. Alias,
ja fomos salvo uma vez do desastre.
Em 1998, recebemos urn pacote de
US $ 45 bilhOes do FMI. Como era para
ser do conhecimento geral e nao somen-
te dos economistas melhor qualificados,
o Brasil ao manter 0 controle de cambio

por mais tempo do que 0 necessano
estava praticamente quebrada as ves-
peras da eleic;iio presidencial de 1998.

Somente agora, ap6s terem deixado 0
FMI, os ex-diretores Stanley Fischer e
Michael Mussa em artigo publicado,
sugerem que os EUA impuseram tanto
junto ao FMI quanta perante 0 G-7
(especialmente a Alemanha e Inglaterra)
essa megaoperac;ao de salvamento
visando manter as condic;Oespropicias e
favoraveis Ii reeleic;ao de Fernando
Henrique Cardoso (Netto, 2002).

Esse grave fato demonstra e mostra
o grau de intervenc;ao externa nas
condic;oes politicas e institucionais do
pais antes da eleic;ao do nosso ultimo
presidente, ou melhor, 0 nosso atual
"Govemador Geral". 0 que 0 "mercado"
exigiu e foi atendido e que fosse eleito
urn aliado do seu interesse, que estivesse
e fosse antenado e respaldado pelo
"Grande Imperio" e pelo capital
intemacional.

Assim sendo, a integrac;ao passiva e
subserviente do Brasil ao processo de
globalizac;ao nos levou a reduc;ao do
controle e na dinamica da nossa
economia e sociedade. Como na
Argentina, fomos conduzidos e levados
a depender dos humores do capital
globalizado, do FMI, G 7 (em especial dos
EVA), que recebem a pomposa
denominac;iio de "Deus mercado".

Atualmente, qualquer desconfianc;a
desses investidores (que por sinal nao
conhecem com profundidade e nao
tern interesse em melhorar nossa
realidade) com relac;ao aos "funda-
mentos" de nossa economia podera nos
conduzir a uma situac;ao parecida com
a da Argentina. Qualquer empresa de
rating (empresas de classificac;ao de ris-
cos pais, como a Moody's, Standard &
Poor's e Ritch) pode influir e afetar os
investimentos e 0 prec;o dos nossos
tftulos de divida externa e assim
desestabilizar a economia do Brasil.

Esse ponto chega a ser mais grave
quando notamos que nos ultimos dias
de abril 0 principal titulo da divida
externa brasileira apresentou uma traje-
toria negativa em sete pregoes seguidos
e preocupou a alguns candidatos a
presidente em 2002. 0 principal motivo
para a desconfianc;a no mercado in-
ternacional foi apenas Ii melhora do
candidato Luiz Inacio Lula da Silva (P1)
nas pesquisas eleitorais. Por isso, logo
os bancos Merrill Lynch e Morgan
Stanley rebaixaram os papeis brasileiros.
o C-Bond perdeu 1,21% e operou
com 78,25% de seu valor de face.

Todos esses fatos sao devidos
somente a melhora nas pesquisas de
urn candidato que parece nao
representar os interesses do capital
financeiro intemacional. Nesse contexto
o risco Brasil tambem piorou. Naqueles
dias, 0 Banco lP Morgan Chase, apon-
tava valorizac;ao de 3,15% no indice
nacional que operava em 851 pontos. Tal
alta era a decima seguida. Ha exatamente
duas semanas antes (16 de abril), 0 risco
brasileiro operava em 732 pontos. Em
menos de 15 dias, 0 EMBI+ do Brasil
subiu 119 pontos (+16,25%).(Nakagawa,
30/04/2002).



A polftica de integrac;ao passiva
brasiJeira ao capitalismo gJobalizado com
seu projeto de reestruturac;ao economi-
ca e do Estado, como os realizados
anteriormente quer pel os paises da
America Latina, quer dos outros
continentes (Mexico, Peru, Argentina,
Tigres Asiaticos, Russia), continua na
rota do fracasso e da crise economica
e social pelos outros ja apresentados.

Semelhante a todos esses paises
citados, 0 Brasil depende da hipotese
de manuten!rao das condi!roes
favoraveis na oferta de recursos
externos e da confian!ra dos
investidores estrangeiros nos
chamados "fundamentos" de nossa
economia. 0 grande problema e que a
desconfian!ra do investidor externo
pode se basear tanto em razoes
concretas e objetivas (divida interna,
dfvida extern a, etc.) como em razoes
imaginarias e subjetivas. E mesmo na
ausencia de razoes concretas para uma
debandada, a retirada rapida e macic;a
de aplica¢es financeiras em determi-
nado pais podera ou a reduc;ao dos
investimentos que tern possibilitado
fechar a conta de capital podera levar-
nos a crise.

No Brasil, a divida externa e,
principalmente, a divida interna estao
apresentando comportamentos por demais
preocupantes. 0 risco brasileiro ate
recentemente s6 perdia para os da
Argentina, do Equador e da Nigeria.
Pior: e maior do que 0 de paises como a
Venezuela e a Russia. 0 investidor
estrangeiro nao quer correr riscos com
seu valioso dinheirinho. Entao, transfere
seus d61ares para investimentos mais
seguros como titulos do Tesouro norte-
americano. A quantidade de dinheiro
mandada para 0 exterior dobrou no
ultimo mes de maio.(Dimenstein, 2002).

Diante da gravidade, do erro e da
pessima opc;aode politica implementada,
devemos urgentemente recuperar 0
atraso resgatando 0 sentido de
nacionalizac;ao, defesa do Estado, da
economia e da nac;ao, pois a continui-
dade e aprofundamento desse modelo
nos levarao no futuro para uma situac;ao
semelhante ou ate pi or do que ados
argentinos, afinal de contas, 0 numero de
miseraveis e desempregados no Brasil
era superior aos apresentados pelos
Argentina.

Talvez ate a globaliza«ao e a nossa
integra«ao a esse processo sejam
condi«oes necessaria-so Porem, os
exemplos de inser«ao subordinada dado
pelos paises em desenvolvimento Latino
Americano, pelos paises que compunham
a Uniao Sovietica, e 0 quadro atual do
Brasil nos revelam que devemos controlar
esse processo.

Numa atitude diferente e contraria
~ realizada pelo governo brasileiro, a
India e, principalmente China, nos apon-
tam com outra said a e alternativa. A
China, diferente de todas estas ex-
periencias citadas, criou uma forma
gradativa de submissao as normas do
Deus "mercado". Sem destruir 0 sistema
vigente e nem desmontar 0 sistema de
planejamento tern gradativamente ade-
rido ao processo de globaliza«ao e as

regras de mercado, recebendo cada vez
mais capital dos paises adiantados, tendo
ate, ap6s duras negocia¢es no Gatt e,
depois na OMC, sido admitido no
concerto comercial das na«oes, porem
com a condi«ao de uma pol1tica de
liberalizac;ao comercial que levara dez
anos.

A China criou lentamente as op¢es
para 0 sistema de mercado que Ira
substituindo gradativamente 0 plane-
jamento. 0 estado manteve, contudo, 0
seu importante papel, inclusive com 0
seu criticado controle politico sobre 0
cidadao. Com essa politica economica,
a China tern revelado urn crescimento
medio de 8% a 9% desde 0 inicio dos
anos 80.

Assim sendo, se faz urgente que a
elite nacional tenham uma visao de
na«ao e de futuro na rota de um
verdadeiro DESENVOLVIMENTO
SOCIAL NACIONAL. A Iinha a ser
seguida deve priorizar a defesa do
interesse interno, dos excluidos e da
nac;ao. As pr6ximas elei«oes, como ato
da democracia representa urn avanc;o na
busca de op«oes para nosso pais. Mas,
mesmo neste contexto a situac;ao nao e
das melhores.

o professor da UFRJ Reinaldo
Gon«alves (2002) estudando 0 Brasil e
o futuro da economica global conclui
que, nao s6 a financeiriza«ao aumentou
a instabilidade sistemiea, mas tambem
tern tornado cada vez mais Iimitadas as
saidas para a crise do capitalismo global.
Nesse mundo globalizado, a medida que
o cenario internacional se agrava a situac;ao
do Brasil torna-se ainda mais fragil.

o Brasil apresenta simultanea-
mente desestabiliza!rao macroeco-
nomica, desmonte do aparelho
produtivo, esgan;amento do tecido
social, deteriora!rao politica e
institucional e perda de governan!ra
com urn desempenho que avan!ra
rapidamente num processo de
"africaniza!rao" do pais (Gon«alves,
2002).

Na atualidade, apesar do avan«o de
algumas propostas de presidenciaveis
que chamam a aten«ao para 0 problema
da vulnerabilidade externa do pais
(comercial, tecnol6gica, produtiva,
monetaria e financeira), os projetos
objetivam apenas reformas superficiais
e parciais do capitalismo brasileiro.

Pelo apresentado, urge 0 repudio da
soeiedade e da na«ao ao partido e todos
que implementaram esse modelo
perverso, anti-social e antinacional de
politiea eeonomica irresponsavel e de
"Iesa patria" •

'Samuel Costa Filho e professor do Departamento

de Ciencias Econ6micaslUFPI, Doutorando do
Instituto de Eronomia/UNICAMP.

'Luis Carlos Rodriques Cruz"Puscas" e professor

Departamento de Ciencias Econ6micas/UFPl,
Coordenador do Curso de Economia/UFPl.
Especialista em Eronomia Rural.

o MERCAD
o capitalismo se caracteriza pela

rela'Yao basica entre capital e trabalbo.
Nesta rela'Yao acontece 0 contrato
formal entre empresarios e traba-
Ihadores, 0 qual estabelece direitos e
obriga'Yoes sobre a utiliza'Yao pelo
empresario da for'Ya de trabalho do
empregado durante certo periodo por
dia, no estabelecimento do empregador.

Esta rela'Yao 6 mais desenvolvida
quando os trabalhadores encontram-se
totalmente destituidos de suas condi-
'Yoesde existencia e s6 dispoem de sua
for'Yade trabalbo como alternativa de
sobrevivencia e, port an to, estao
plenamente dependentes do capitalista,
pois so este ultimo tern interesse em
comprar sua for'Yade trabalho. Se, no
caso da zona rural, as famiIias
dispuserem de terras suficientes para
produzir e prover sua subsistencia,
dificilmente se forma urn mercado de
trabalho agricola, limitando 0 de-
senvolvimento de rela'Yoes capitalistas
no campo.

£. ai que aflora a face cruel do
capitalismo, pois, para garantir sua
existencia 6 necessario a expropria'Yao
dos produtores independentes, esta-
belecendo-se urn regime especial de
propriedade privada, on de somente os
capitalistas podem ser proprietlirios dos
meios de produ'Yao, embora 0 esta-
belecimento de rela'Yoes capitalistas
represente avan'Yo notavel da pro-
dutividade no campo, a medida que
possibilita a introdu'Yao de tecnologias
modernas na produ'Yao agropecuaria,
al6m de elevar 0 nivel de capacita'Yao
dos proprios trabalhadores.

Na area urbana, as rela'Yoes
capitalistas sao ainda mais clara-
mente evidentes, embora sejam
desenvolvidos mecanismos de sobre-
vivencia informais (fora das rela'Yoes
capitalistas) que, muitas vezes,
representam formas precarias de vida
em face da insuficiencia de empregos
formais para todos aqueles que
procuram trabalho. Essa insuficiencia
de postos de trabalho formais pode ser
indicio de baixo desenvolvimento
economico ou, ainda, uma inadequa-
'Yao na aloca'Yao dos recursos
disponiveis, em que a tecnologia se
caracteriza por baixa intensidade no
emprego de mao-de-obra, convivendo
com forte crescimento populacional.

o mercado de trabalho no Piaui se
caracteriza por apresentar forte
componente informal em face do
pouco grau de desenvolvimento
capitalista, sobretudo no campo,
embora na area urbana 0 emprego
informal seja muito alto. A popula'Yao
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total em 1998, ultrapassava os
2.700.000 pessoas, com 1.590.000
residentes nas areas urbanas, logo,
representando 58,8% do total, com
tax as de crescimento anual da ordem
de 2,5%. A popula9ao rural apresenta
taxas de crescimento negativas nos anos
90.

A PEA (popula9ao economicamente
ativa) girava em tome de 1.290.000
pessoas em 1998. As pessoas ocupadas
eram cerca de 1.237.000, percentual de
95,9% da PEA. A PEA cresceu entre
1992/98 a uma taxa media de 2,4%
anualmente, 0 que significa grande
pressao ao sistema economico em
term os de geral;:ao de novos postos
de trabalho.

o setor agropecuario ainda aparece
com 0 maior indice de ocupal;:ao da
PEA estadual, embora com participal;:ao
decrescente. Saiu de uma participal;:ao
de 51,3%% em 1992 para 46,8% em
1997. Em segundo lugar, vem 0 setor
servil;:oscom participal;:ao de 26,8% em
1997, seguido pelo comercio de
mercadorias com 10,1%.A industria de
transformal;:ao contribuia com apenas
4,4%, atnis da industria da construl;:ao
com 0 indice de 5,9%.

Essa composil;:ao do nivel de
ocupal;:ao denota uma natureza ainda
incipiente das relal;:oes capitalistas
no Estado, sobretudo quando se veri-
fica uma forte participal;:ao da
agropecuaria, a qual ainda tern relal;:oes
nao capitalistas como predominantes,
renetidas na grande participal;:ao das
unidades de subsistencia e da presenl;:a
marcante do latifUndio.

Para aprofundar urn pouco essa
afirmativa. 0 percentual de empregados
na PEA era, em 1997, de apenas de
32,6%. Somadas as categorias de
"empregados domesticos", "conta
propria", "produl;:ao para autocon-
sumo", tem-se 0 percentual de 49,4%.,
sem contar que muitos empregados se
encontram em pequenas empresas do
setor informal e, grande parte deles
nao contribui para a previdencia
privada, engrossando, portanto, 0 setor
informal.

Nesta altura vale a pena se fazer
uma comparal;:ao de algumas variaveis
do mercado de trabalho no Piaui com
a media brasileira, 0 que contribui
para relativizar urn pouco a situal;:ao
estadual.

No Brasil 0 numero de pessoas
ocupadas em 1998, segundo 0 IBGE
(PNAD), era de 69,97 milhoes, com
cerca de 59,490 mil hoes com
rendimento, representando 85% do
total. 0 Piaui apresentava no mesmo

ano, 1,229 milhoes de pessoas ocupa-
das com cerca de 847,541 mil pessoas
com rendimento, dando urn indice de
68,9% do total das pessoas ocupadas.

Comparando 0 salario medio entre
Brasil e Piaui, verifica-se outro con-
traste. No Brasil 0 salario medio das
pessoas ocupadas, em 1998, era de R$
533,00, enquanto no Piaui 0 mesmo
alcan9ava 0 nivel de R$ 250,00. A
massa salarial mensal no Brasil era de
31,7 bilhoes de reais, no Piaui esse
numero era de apenas 211,8 milhoes
de reais, cerca de 0,67% do total
nacional. Esses numero dao be"m a
medida do tamanho da economia
piauiense.

No Brasil, em 1998, 0 percentual de
trabalhadores que contribuia com a
previdencia era de 44%, enquanto no
Piaui esse indice era de apenas 18,8%.
o que significa que mais de 80% dos
trabalhadores no Piaui vivem em
situal;:ao precaria, sem a seguranl;:a da
previdencia e outros beneficios sociais.
A composi9aO da forl;:ade trabalho por
atividades economicas apresentava
diferenl;:as marcantes. No Brasil era de
apenas 23,4% os trabalhadores na
agropecuaria, enquanto no Piaui esse
percentual era de 49,1%. 0 setor
industrial(incluindo construl;:ao civil)
empregava 20,1% no Brasil e somente
10,9% no Piau!'

"No Brasil, em 1998, 0

percentual de trabalhadores
que contribuia com a

previdencia era de 44%,
enquanto no Piaui esse indice
era de apenas 18,8%. 0 que

signijica que mais de 80% dos
trabalhadores no Piaui vivem
em situar;iio precaria, sem a
seguranr;a da previdencia e
outros benejicios socia is."

Comercio e servil;:os juntos,
respondiam no Brasil por cerca de
56,6%da ocupal;:aoda forl;:ade trabalho.
No Piaui esse percentual era de 40%.
No Brasil, 0 percentual de pessoas
empregadas era de 54,97%, enquanto
no Piaui esse in dice era de apenas
31,5%.A soma de pessoas ocupadas em
trabalhos fora do setor formal
(domesticos + conta propria + nao
remunerados + trabalho para usa
proprio + construl;:ao para usa proprio)
alcanl;:ava no Brasil 0 indice de
40,8%, no Piaui esse indice era de
66,67%.

Para completar 0 quadro, as
condil;:oes educacionais do trabalhador
piauiense sac bem mais precarias do
que a media brasileira, a qual ja e
bastante baixa quando se compara
com parametros internacionais. No
Brasil, 0 percentual de analfabetos, de
pessoas acima de 10 anos de idade, era
em 1998, de 14%, enquanto no Piaui
esse indice era de 32,8%. Pessoas com
1 a 3 anos de escolaridade era no
Brasil de 19,2%, no Piaui alcanl;:ava
26,1%. Pessoas com escolaridade acima
de 8 anos, representavam no Brasil
23,7%, enquanto no Piaui chegavam a
apenas 13,9%. Pessoas com esco-
laridade acima de 15 anos era no
Brasilde 4,3%, no Piaui era apenas
1,97%.

Portanto, a analise do mercado do
trabalho no Piaui revela 0 baixo indi-
ce de desenvolvimento de relal;:oes
capitalistas. No campo ainda pre-
dominam relal;:oes tecnicas de produl;:ao
rudimentares dentro das unidades
produtivas de subsisteocia e dos
latifundios, nestes ultimos as relal;:oes
mais comuns sac os "contratos" de
parcerias e/ou de pequenos
arrendamentos. As unidades mais
capitalizadas se resumem a no maximo
15% do total de estabelecimentos. Por
isso, a produ9ao agropecuaria ainda e
insuficiente para atender a deinanda
urbana, sem falar na deficiencia de
qualidade.

o setor industrial e composto por
mais de 97% de em pres as com menos
de 20 empregados. Nao ha nenhuma
integral;:ao inter-setorial, as empresas
atuam isoladamente, dependentes de
insumos e materias-primas de
fornecedores de outros estados

o resultado final revelado pelos
indicadores analisados e urn mercado
consumidor altamente limitado, indices
de pobreza acima da media brasileira,
alto nivel de informalidade na
economia, baixa capacidade de
arrecadal;:ao tributliria e previdenciaria,
limitando 0 poder de gastos e de
investimentos autonomos do Governo,
reproduzindo, assim, a dependencia do
estado e dos municipios a transferencias
federais, as quais sac comprometidas
com pessoal e a manutenl;:ao da
maquina administrativa, 0 que leva a
zerar a capacidade de pagamento para
obter emprestimos e participar com
contrapartidas de programas federais •

*Wiliam Jorqe Bandeira e professor do
Departamento de Ciencias Economicas/UFPI,
Doutor em Economia pela UNICAMP/SP,
Consultor da WJB-Consultoria & Projetos Ltda



a PA5TOREIO E5CRAVI5TA NA
FORMA<.;AOECONOMICA DO PlAUt

Sociedades nascem com trabalho e
mitos. As que se desenvolveram aos
passos de rebanhos, nao raro, sao
associadas a pouco trabalho e muitos
mitos. 0 Sertao, por exemplo, e visto
assim, desde que olhos do passado
voltaram-se para alem do litoral e
deixaram as imagens descritas em relatos
de viagens por estas plagas quando ainda
eram apenas paisagens com gados
dispersos e sem mais moradores. Para
alguns destes viajantes, as terras ocupadas
e as por serem desbravadas pouco
exigiam do homem, porque pouco era
necessario 0 trabalho humano. 0 autor
desconhecido do Roteiro do Maranhao
a Goiaz pda Capitania do Piau~ por
exemplo, chegou a firmar que a sociedade
sertaneja desconheceu 0 "horroroso
trabalho de deitar grossas matas abaixo
e romper as terras a fort;a de brat;o".
Reduzido e docil era 0 trabalho do
homem que se limitava a vigiar e con-
duzir os animais. Sem trabalho e sem
gastos monetarios, 0 Sertao cresceu dada
a disponibilidade de terras que fazia
expandir os rebanhos, propriedades e a
acumulat;ao de capital. Neste contexto
surgiu 0 Piau!, dependente do ritmo
lento das passadas fatigadas dos animais
pelas longas distancias que os separavam
do cheiro da maresia.

Os relatos historiograticos sobre a
pecuaria sertaneja se repetem apre-
sentando 0 cotidiano das fazendas
centrado na criat;ao de gada bovino e
cavalar. 0 criatorio extensivo, desen-
volvido em grandes extensoes de terras
e dependendo quase que exclusivamen-
te dos recursos naturais, requeria redu-
zida utiliza~o de mao-de-obra. Durante
muito tempo, diversos autores de
.renome, entre eles Capistrano de Abreu
em Caminhos antigos e 0 Povoamento
do Brasil, Caio Prado Junior em
Formafao do Brasil Contemporaneo e
Celso Furtado em Forma¢o economica
do Brasil, sustentaram a incompati-
bilidade da pecuaria e escravidao. Mo-
vidos por urn discurso que beira a
ingenuidade, acreditavam que as
present;as de cativos montados em
campos livres eram sinonimas de fugas,
portanto de liberdade. Assim, nas
fazendas, dentre a reduzida for~a de
trabalho, predominaria os trabalhadores
livres !ndigenas. Evidentemente, trata-
va-se de afirmat;oes desprovidas de
evidencia empfrica e total desconhe-
cimento da for~ coercitiva da produ~o
escravista. Alguns autores trataram de
corrigir tais interpretat;aoes sobre as
rafzes da sociedade sertaneja. Luiz Mott
em Piau{ Colonial e Jacob Gorender
em 0 escravismo colonial, por exemplos,
apontaram a inadequa~ao do discurso
hbertador de negros pastoreiros.Baseados

em fontes documentais, os autores
demonstraram que a pecuaria no sertao
se desenvolveu com base no trabalho
escravo.

A produt;ao historiogratica no Piau!
nao esteve imune ao processo de
reprodu~ao de ideias de valorizat;ao do
trabalho livre e relativa desqualificat;ao
dos trabalhadores escravizados. No geral,
apresenta-se a pecuaria seccionada em
dois setores de trabalho marcadamente
delimitados pela condit;ao dos traba-
Ihadores. 0 trabalho mais propio e
gratificante ao homem livre seria 0
manejo dos animais nos campos, currais
e nas boiadas remetidas para os
mercados consumidores. 0 trabalho de
montagem e conservat;ao da infra-
estrutura requerida pelo criatorio, 0
"trabalho pesado", ficaria a cargo dos
eativos. Mais. A existencia de unidades
produtivas particulares e publicas na
entao nascente economia deu margens a
leituras variadas sobre 0 criatorio e a
utiliza~ao do trabalho escravo. Predomina
a ideia de diferenciat;ao de condi<;6esde
trabalho e vida entre cativeiro publico e
privado.

Os viajantes Spix & Martius, em 1820,
fizeram nascer a tese que havia excesso
de mao-de-obra, ociosidade, ausencia
de disciplina e rigor do trabalho feito-
rizado nas fazendas publicas. A opiniao
foi seguida, com maior ou menor
denodo, por George Gardner ( 1839), Jose
Martins Aleneastre (1855), Odilon Nunes
(1966) e Miridan Falci (1995). Esta ultima,
em Escravos do Sertao, pagina 180,
chega a fazer a seguinte afirmativa: "0
mito das relat;oes 'brandas', do
trabalhador escravo vivendo livre pelas
campinas arras do gado, adviesse mais
dessas fazendas nacionais [publicas],
onde passaram Spix & Martius e
Gardner e encontraram 'sertanejos fortes
e saudaveis advindos do uso constante
de came e do leite'. Tivessem passado
nas fazendas de particulares suas
impressoes teriam sido diferentes em
rela~o ao trabalho escravo. Usando uma
expressao corriqueira, dirfamos que
esses escravos eram 'escravos
funcionarios publicos'."

Esta ideia de diferenciat;ao de con-
di<;<'iesde trabalho e vida entre eativeiro
publico e privado e defendida tambem
por Tanya Brandao (1999), em 0 escravo
na formafiio social do Piau{. A autora
aborda as rela<;6es sociais nas fazendas
do Pi auf, sem, entretanto, deixar de
perceber os mecanismos repressores
e violentos na manuten~ao da ordem
escravista. Porem, salienta, na pagina
160, que "quanto ao tratamento
dispensado ao escravo do fisco (publico),
ocorria fato interessante que prova-
velmente implicaria em forma menos

violenta". A historiadora introduz, ainda
uma outra tese sobre 0 cativeiro publico:
o grau de violencia dependia dos locais
de realizat;ao dos servit;os. Parece
consenso, na historiografia, as condit;oes
diferenciadas para os trabalhadores
escravizados das propriedades publicas.
Esta perspectiva baseia-se na visao de
organizat;ao administrativa publica, e,
sobretudo, nas convict;oes ideologicas
sobre a format;ao social do Piau!'

A existencia das fazendas publicas,
assentadas exclusivamente sobre brat;os
cativos, impediu que alguns autores
negassem a participat;ao dos trabalha-
dores escravizados na format;ao da
sociedade piauiense. Diante de inegavel
fato historico, as anaJises visam minimi-
zar a participat;ao da instituit;ao servil e
atenuar ou negar as contradi<;6es sociais
que dela decorriam, imprimindo ao
passado a marca da democracia e
patemalismo sustentada nas condit;oes
de produt;ao da pecuaria. Concept;oes
extremas de negat;ao da realidade po-
dem ser constatadas nos escritos de
Odilon Nunes em Pesquisas para
Historia do Piaui, (1974, p. 241) que
afirma que no "Piau! 0 trabalho servil
nao era uma condi~o da economia" e de
Carlos Eugenio Porto em Roteiro do
Piau{ (1974, p.144) ao constatar que "a
abolit;ao da escravatura nao teve
ressonancias no Piau!' 0 vaqueiro, que
nunea fora realmente escravo, continuou
seu trabalho na fazenda."

E farta a documentat;ao dispon!vel no
Arquivo Publico do Estado do Piau! so-
bre a importancia da mao-de-obra
escravizada na pecuaria, bem como sobre
a dominat;ao e explora~ao de traba-
lhadores. Tendo como referencia fontes
historicas que retratam a realidade vi-
vida pelos trabalhadores escravizados
nas fazendas publicas, apresento algumas
referencias sobre 0 trabalho e os
mecanismos de controle no pastoreio
escravista piauiense. Nas fazendas, a mao-
de-obra feminina era tao importante
quanta a masculina. Ao lado dos
homens e com a for~ dos bra~s, abria
caminhos entre as matas e caatingas
para que 0 gado se deslocasse pelos
campos, chegasse a reservas de agua e
fosse conduzida com seguran~a as
fazendas e currais. 0 trabalho na aber-
tura de vaquejadouros iniciava-se na
madrugada e estendia-se aolongo do
dia. 0 vaquejador, as vezes, conduzia 0
gado a urn manancial aberto pelos
trabalhadores, onde os animais podiam
beber agua em pequenas aguadas ou
eacimbas.

As trabalhadoras tamoom partilhavam
com os homens a tarefa de construir
cercas e currais. Em algumas fazendas
as cereas e currais chegaram a ser



levantados com pedras, contudo pre-
dominaram as constru«oes de madeira.
A montagem e manuten«ao de
vaquejadouros, aguadas, cercas e cur-
rais eram tarefas rudes onde aconte-
ciam diversos acidentes graves, visto
serem praticadas sem prote«ao quanta a
ataques de animais, derrubadas de ar-
vores, ferimentos e arran hoes com
galhos ou com os instrumentos
perfurocortantes. 0 trabalho feminino no
criatorio ia alem da montagem e
manuten«ao da infra-estrutura indis-
pensavel ao pastoreio. As mulheres
foram curraleiras e amansadoras de
animais. As curraleiras eram responsa-
veis por manter os animais presos,
cuidando de bicheiras, alimentando e
fornecendo agua em tanq ues, espe-
cialmente quando se tratava de bezerros
separados das maes para desmama. As
mulheres empregadas na tarefa de
amansar animais lidavam nos currais e
vaquejadouros adestrando poldros e
cavalos para os servi«os de campo,
transporte de pessoal e cargas, bem
como bois para serem empregados em
carros.

Os homens dominavam cedo 0

processo de trabalho de importantes
tarefas dentro do contexto da pecuaria.
Aos seis ou sete anos eram peadores e
guias. Os peadores atuavam nos campos
proximos as aguadas e pastos. 0 tra-
balho consistia em prender as patas,
geralmente as dianteiras, dos cavalos,
eguas e poldros com peias, uma especie
de algema feita com cord as ou couro
tran«ado, que permitia restrita loco-
mo«ao. 0 trabalho dos meninos guias
era restrito as cercanias das fazendas a
que pertenciam, diferindo de guias
adultos que estendiam 0 raio de atua«ao
a outras fazendas. A tarefa consistia em
conduzir bois e cavalos nas pastagens,
vaquejadouros e aguadas e tinha tambem
a fun«ao de evitar arrancos ou
desgarramentos dos animais. No geral,
para as crian«as, a tarefa de guia se
confundia com a de tangedor, auxi-
liando nos deslocamentos dos animais,
tocando-os com varas e aboiadas, cantos
para guiar bois.

Os trabalhadores adultos eram
vaqueiros, propriamente ditos. Entre eles
havia uma estratifica«ao intema que os
diferenciava quanta as tarefas a serem
executadas. 0 vaqueiro cabe«a-de-campo
era 0 trabalhador responsavel pelo
rebanho e dominava os pastos. Em cada
fazenda havia apenas urn cabe«a-de-
campo que era auxiliado por guias,
tangedores e peadores. 0 trabalho nos
campos exigi a agilidade e for«a ffsica,
fato que provocava facilmente 0 des-
gaste da for«a de trabalho. Nao raro os
trabalhadores, sao referidos nas fontes
como homens "estragados pelo trabalho
rude do campo", portadores de hernias
estranguladas, desloca«oes e deficien-
cias provocadas por quedas e outros
acidentes.

Como vaqueiros, os trabalhadores
eram tambem responsaveis pela forma«ao

ma«ao das boiadas que se destinavam
a comercializa«ao. 0 gado era escolhido
nos campos e reunido nos vaqueja-
douros de on de seguiam em longas
viagens, especialmente para Bahia. Para
o deslocaminto da boiada, era comum 0
contrato de trabalhadores livres que
auxiliados por vaqueiros escravizados
garantiam 0 transporte dos animais com
seguran«a. Depois de vendidos os
animais em Salvador, os trabalhadores
escravizados retomavam as fazendas de
origem.

o mecanismo de controle dos
trabalhadores escravizados validava-se
em varias posturas administrativas. Uma
delas assentava-se na presumida liber-
dade dada aos cativos, na livre
circula«ao e deslocamentos nos campos,
nas fazendas e tambem destas para as
vilas. Liberdade, caracterizada por uma
rela«ao de confian«a vigiada, que, em
iiltima instancia, assemelhava-se as
formas de controle vivenciadas pelos
trabalhadores nas cidades e vilas. A
administra«ao delegava a sociedade a
fun«ao de vigiar e controlar as a¢es dos
cativos.

E exagerada a indica«ao na
historiografia de maior liberdade para
vaqueiros escravizados. Constitui-se,
salvo engano urn equ!VOCOa compara«ao
das Iides campeiras com jornadas de
outras unidades escravistas para indicar
a falta de rigor do trabalho feitorizado e
urn modo de vida relativamente
suportavel. Rigor existia nos campos
tanto quanto, por exemplo, nas planta¢es
de cana ou cafe, e se manifestava como
lhe era permitido, na necessidade de
disciplina, respeito, submissao e casti-
gos corporais. Urn trabalhador
escravizado de umaplanta«ao nao era
diariamente submetido a agressoes
ffsicas; a violencia manifestava-se
quotidianamente, na explora«ao exaus-
tiva do trabalho. Assim era a vida dos
trabalhadores escravizados nos campos e
nas fazendas.

"A produfiio
historiografica no
Piaui niio esteve

imune ao processo de
reprodufiio de ideias

de valorizafiio do
trabalho livre e

relativa
desqualificafiio dos

trabalhadores
escravizados. "

A suposta liberdade de trabalhadores
escravizados nas fazendas era urn
recurso largamente utilizado na
estabiliza«ao e manuten«ao das rela«oes

escravistas, e era fruto de uma poHtica
administrativa de aparente valoriza«ao
da subjetividade dos cativos que se
tomou urn eficaz instrumento de domi-
domina«ao. Neste sentido, a adminis-
tra«ao reprimia os abusos de uso de
violencia e incentivava as deniincias de
maus-tratos. As autoridades, quando as
queixas envolviam somente os admi-
nistradores diretos das fazendas,
reconheciam as causas das deniincias e,
no geral, referendavam a alternativa de
rea«ao utilizada pelos trabalhadores,
quando se tratava de fuga. Nao havia
puni«ao para aqueles que, com 0 objetivo
de fazer as deniincias, fugiam das
fazendas procurando uma autoridade
na cidade; abandonavam uma fazenda
fugindo dos maus-tratos, ou procuravam
aloca«ao em outras fazendas.

Os trabalhadores, contudo, indicavam
saber que as deniincias e as medidas
paternalistas result antes nao resolviam
seus problemas cotidianos. 0 enfren-
tamento ganhava, de forma automatica,
contornos de urn confronto que
resultava, invariavelmente, em a«oes
mais contundentes. Por urn lado, os
administradores acirravam as exigencias
de disciplina, respeito e submissao
valendo-se de coer«ao ao trabalho,
amea«as e castigos. Por outro, os'
trabalhadores manifestavam rea«oes de
nega«ao da opressao. Os dois processos
de enfrentamento constitu!am, portanto,
urn so movimento de resistencia frente
a domina«ao e violencia da institui«ao
servil.

A violencia foi 0 mecanismo principal
de controle dos trabalhadores nas
fazendas. A violencia efetivada ou latente
garantia a domina«ao escravocrata,
agu«ava as contradi«oes sociais e se
reproduzia nas rela«oes pessoais dos
trabalhadores escravizados, que se
mostravam indissociaveis ao contexto
escravista. 0 territorio era marcado por
permanentes tensoes sociais. Neste
contexto de rudeza e brutalidade das
rela«oes sociais, os trabalhadores
buscavam variadas formas de
sobrevivencia frente a domina«ao,
explora«lio e violencia da institui«lioservil.
Trabalharam lentamente, mostravam-se
inabeis e pregui«osos, roubaram e
furtavam, fugiam, praticavam homicidios
e lesoes corporais diante da coer«ao ao
trabalho, da agressao ffsica e das amea«as
de castigos.

Ainda assim, a historiografia piauiense
indica melhores condi¢es de trabalho e
vida para trabalhadores escravizados no
pastoreio piiblico. No proximo niimero
do Informe Economico trato da
explora«ao de urn subproduto da pe-
cuaria, a produ«ao de came salgada nas
charqueadas escravistas no Piau!.

*Solimar Oliueira Lima e professor do Depar-
tamento de Ciencias Econ6micaslUFPI, Doutor
em Hist6ria pela PUCRS, Pesquisador do
IFARADA/ Nucleo de Pesquisa sobre Africa-
nidades e Afrodescendencias



POLO DE DESENVOLVIMENTO IN!

Esse artigo e parte da pesquisa sobre
os municipios que eomp6em 0 Polo de
Desenvolvimento UrU(;ui-Gurgueia. Tern
eomo objetivos diseutir 0 eoneeito de
polo de desenvolvimento, identifiear a
regiilo em esta loealizado 0 Polo de
Desenvolvimento Uruf:ui-Gurgueia, suas
poteneialidades e metas propostas.

1. Concepl;ao de Polo de
Desenvolvimento

Os p610sde desenvolvimento, segundo
Andrade (1974) citando Perroux (1964),
sao pontos em que 0 crescimento e 0
desenvolvimento se manifestam e po-
dem prop agar os efeitos de acelera<;ao
ou os efeitos de freiagem.

Complementando essa concep<;ao,ci-
ta-se a no<;ao de Rossetti (1987) que
considera 0 p610 de desenvolvimento
como uma unidade matriz (ou urn
conjunto formado por essas unidades)
capaz de exercer efeitos de atra«ao ou
de domina<;aosobre as demais unidades
a elas relacionadas.

Conforme Ferreira (1989), 0 espa<;o
polarizado e constituido por focos, onde
se concentram as atividades econo-
micas, sociais, polfticas e administrativas,
inter-relacionados com outros pontos
do espa<;o, em uma rela«ao de domi-
na«ao, ou seja, os pontos dominantes de
maior concentra<;ao de atividades im-
poem regras e extraem beneficios dos
demais pontos. Assim, 0 espa<;o
polarizado e heterogeneo e as diversas
partes que 0 compoem sao comple-
mentares, man tendo troca entre si e,
especialmente, com 0 P'plo dominante
( ou foco de desenvolvimento ) de uma
maneira mais intensa do que com outros
pontos.

o surgimento de urn p610 e
conseqiiencia de vanos fatores
relacionados, no entanto, podemos
destacar tres itens principais: a) a
disponibilidade de recursos; b) a
acessibilidade; e c) 0 favorecimento do
momenta hist6rico.

Para Andrade (1974), dificilmente
surgira urn p610 ou urn centro polari-
zador em area que nao tenha recursos
potenciais.O surgimento do p610 esta a
depender do infcio da explora<;ao desses
recursos. Tambem sem facilidade de
acesso as regioes vizinhas, nao podem
ser formados os fluxos e refluxos do
p610 para sua regiao e do p610 para
outras regioes polarizadas, nao havendo,
conseqiientemente, possibilidade de
forma<;ao de urn centro polarizador.
Existem, ainda, certos recursos que s6
pass am a ter grande valor comercial e
despertar intensa demanda em urn
determinado momenta hist6rico, quando
as areas que possuem esses recursos
em potencial tern a oportunidade de
explora-las.

Sendo assim, segundo Rossetti (1987),
a expectativa de que esse grupo de fa-
tores possa promover 0 desenvolvi-
mento economico das regioes carentes
constitui a base geral da aplicabilidade
pnitica da teoria da polariza<;ao. lsto
porque os p610s podem surgir de for«as
espontaneamente organizadas a base de
urn sistema de livre iniciativa, como de
uma deliberada atua<;aodo Estado. Evi-
dentemente, essa atua<;ao resultaria da
decomposi<;ao da programa«ao eco-
nomica por regioes, ou, mais especi-
ficamente ainda, ao nivel de cada regiao,
segundo os p610s de desenvolvimento
que possam ser implantadas, obser-
vadas as necessidades da contextura
setorial da economia e as voca<;oes dos
diferentes espa<;os economicos dis-
poniveis.

2. Polo de Desenvolvimento
Integrado do Nordeste

Em agosto de 1996, 0 Presidente
Fernando Henrique Cardoso, lan<;ouurn
programa com 0 objetivo de promover
o desenvolvimento sustentavel do Pais
nas pr6ximas decadas - 0 Programa
Brasil em A«ao.

o Programa Brasil em A<;ao e
composto, atualmente, por 60 empre-
endimentos, formulados a partir de uma
visao estrategica nacional, com a
finalidade de alavancar investimentos
produtivos e reduzir desigualdades
regionais e sociais.

Os 60 empreendimentos estao sub-
divididos da seguinte forma: 36
empreendimentos em infra-estrutura
economica, nos setores de teleco-
munica«oes, energia, transporte, irriga-
<;ao e abastecimento de agua, objeti-
vando reduzir custos na economia e
propiciar 0 aumento da competitivi-
dade do setor produtivo; 13 empre-
endimentos em desenvolvimento social;
08 empreendimentos na area de
informa<;ao e conhecimento e 03
empreendimentos na area do meio
ambiente, totalizando 24 empreendi-
mentos voltados para a gera«ao e de
emprego e a melhoria das condi<;oes de
vida da popula<;ao, proporcionando
ganhos permanentes em educa<;ao,saiide,
habita<;aoe saneamento.

Dentre os 60 empreendimentos que
o Programa Brasil em A<;ao intenciona
atuar, encontra-se 0 Projeto do P610 de
Desenvolvimento Integrado do Nordeste.

A cria«ao desse projeto foi resultado
de uma parceria entre 0 Governo Fede-
ral e 0 Banco do Nordeste do Brasil (BNB),
incentivados pela existencia nessas
areas de elementos que caracterizam urn
elevado potencial de alavancagem, que
pode viabilizar a obten<;ao de maiores
retornos economicos e sociais de in-
vestimentos, em menor espa<;ode tempo.

Observando as potencialidades de
diversas areas no Nordeste, foram
determinados 10 (dez) p610s agroin-
dustriais localizados em cada Estado do
Nordeste e no Estado de Minas Gerais,
como mostra a figura 1.

Figura 1. Polos de Desenvolvimento
Integrado do Nordeste

l
,.,~.",,:

Polo Alto Piranha (PB) 5

Polo Assu / Massaro (RN) 4

Polo Bacia Leiteira de Alagoas (AL) 7
Polo Baixo Jaguaribe (eE) 3

Polo Norte de Minas (MG) 10
Polo Oeste Baiano (BA) 9
Polo Petrolina / Juazeiro (PE / BA) 6

Polo Sui do Maranhao (MA) I
Polo SuI de Sergipe (SE) 8

Polo Uru9ui - Gurgueia (PI) 2

1)BAHIA: P610 de Desenvolvimento
Integrado Oeste Baiano, composto pelos
municipios de Barreiras, Riachao das
Neves, Santa Maria de Vit6ria, Correntina
e Sao Desiderio. Possui como principal
potencialidade a produ<;ao de graos de
sequeiro e fruticultura irrigada.

2)MINAS GERAIS: P610 de Desen-
volvimento Integrado Norte de Minas,
composto pelos municipios de Janaiiba,
Jaiba, Matias Cardoso, Manga,
Porteirinha, Nova Porteirinha e
Verdelancia. Possui como principal
potencialidade a fruticultura e a explo-
ra<;aoda agricultura irrigada.

3)CEARA: P610 de Desenvolvimento
Integrado Baixo Jaguaribe, composto
pelos municipios de Limoeiro do Norte,
Morada Nova, Russas, Jaguaruana,
Quixere, Sao Joao do Jaquaribe, Itai<;aba
e Aracati. Possui como principal po-
tencialidade 0 cultivo de arroz, fruticul-
tura,olericultura e pecuaria leiteira.
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4) ALAGOAS: Polo de Desenvolvimento
Integrado da Bacia Leiteira, composto
pelos municfpios de Batalha, Belo Monte,
Cacimbinhas, Dois Riachos, Igaci, Jacare
dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro,
Minador do Negriio, Monteiropolis, Olho
D'agua das Flores, Olivenc;a, Palmeira
dos Indios, Santana do Ipanema e Siio
Jose da Tapera. Possui como principal
potencialidade a pecuaria leiteira.

5) RIO GRANDE DO NORTE: Polo
de Desenvolvimento Integrado Assul
Mossoro, composto pelos municfpios
de Mossoro, Assu, Baraunas, Car-
naubais, Upanema, lpangua<;u, Itaja,
Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Ser-
ra do Mel. Possui como principal
potencialidade a produ<;iio de meliio,
frutas em geral e hortali<;as atraves da
irriga<;iio.

6)PARAIBA: Polo de Desenvolvimento
Integrado Alto Piranha, composto pelos
municipios de Sousa, Aparecida,
Marizopolis, Siio Francisco, Vieiropolis,
Cajazeirinhas, Ponbal, Siio Bento do
Ponbal, Condado, Cajazeiras e Siio Joiio
do Rio do Peixe e possui como principal
potencialidade a pecuaria, agricultura
de sequeiro e queijo, alem de contar
com grande infra-estrutura hidrica.

7)MARANHAo: Polo de Desenvol-
vimento Integrado SuI do Maranhiio,
composto pelos municfpios de Riachiio,
Feira Nova do Riachiio, Balsas, Tasso,
Fragoso, Alto Parnaiba, Fortaleza dos
Nogueiras, Nova Colina, Loreto,
Sambaiba e Siio Raimundo das
Mangueiras e possui como principal
potencialidade a produ<;iio de griios de
sequeiro, como soja, feijiio, arroz, milho
e milheto e a produC;iiode carnes.

8)PERNAMBUCO E BAHIA: Polo de
Desenvolvimento Integrado Petrolinal
Juazeiro, composto pelos municipios;
em Pernambuco: Petrolina, Lagoa
Grande, Santa Maria da Boa Vista e
Oroco; na Bahia. Juazeiro, Sobradinho,
Casa Nova e Cura<;a, e possui como
principal potencialidade a fruticultura,
olericultura irrigada.

9)SERGIPE: Polo de Desenvolvimento
Integrado SuI de Sergipe, composto
pelos municipios de Boaquim, Araua,
Cristinopolis, Estancia, Indiaroba,
Itabaianinha, Itaporanga d'ajuda, Lagarto,
Pedrinhas, Riachiio do Dantas, Salgado,
Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru,
Umbauba, Jandaira, Rio Real e Itapicuru,
possui como principal potencialidade a
produ<;iiode citros em sequeiro, pecuaria,
agricultura de sequeiro e queijo, alem
de contar com grande infra-estrutura
hidrica.

lntegrado Uruc;ui-Gurgueia, composto
pelos municfpios de Uru<;ui,Baixa Grande
do Ribeiro, Santa Filomena, Bertolfnea,
Manoel Emidio, Antonio Almeida,
Ribeiro Gon<;alves, Eliseu Martins,
Colonia do Gurgueia, Cristino Castro,
Sebastiiio Leal, Santa Luz, Palmeira do
Piaui, Currais, Born Jesus, Reden<;iiodo
Gurgueia, Monte Alegre do Piaui,
Gilbues, Corrente, Cristalandia do Piaui,
Barreiras do Piaui e Siio Gonc;alo do
Gurgueia possui como principal poten-
cialidade e 0 cultivo de griios, prin-
cipalmente soja, arroz e milho.

o objetivo do Projeto Polo de
Desenvolvimento Integrado do Nordeste
e dar sustentabilidade e competitividade
as atividades economicas desenvolvidas
nessas areas, contribuindo assim para a
diminui<;iio das desigualdades inter-
regionais, interiorizando 0 desenvol-
vimento e conseqiientemente, promo-
venda 0 bem-estar economico e social
das popula¢es envolvidas.

2. Polo de Desenvolvimento
Integl"ado Uu\;ui-Gurgueia

Localizado na regiiio sudoeste do
Estado do Piaui, 0 Polo Uru<;ui-Gurgueia
encontra-se inserido no cerrado
piauiense.

De acordo com Monteiro (1998),
citando Torres e Andrade (1991), os
cerrados piauienses ocupam uma area
de 46% do total do estado e 6% da
area total do Brasil. Dessa forma, 0
cerrado piauiense ocupa, em termos de
area, 0 4° lugar no pais e 1° lugar no
nordeste.

o Polo Uru<;ui-Gurgueia e composto,
atualmente, por 23 municipios que
possui como centro dinamico, 0 municipio
de Uru<;ul. 0 criterio utilizado para a
escolha dos municipios foi as seme-
lhan<;asedafoclimaticas que privilegia 0
cultivo de griios de sequeiro e algumas
areas propicias para cultura irrigada.

Visualiza-se na figura 2, a 10caIiza<;iio
do Polo Uruc;ui-Gurgueia dentro do
Estado do Piau!.

De acordo com dados do Banco do
Nordeste (1998), a extensiio de sua area
terrestre e de aproximadamente
53.639 km2 e conta com uma otima
localizac;iio geografica, pois se situam
numa regiiio proxima aos mercados de
Balsas (MA), Barreiras (BA),Teresina (PI)
e Brasilia (DF).

Conforme a Fundac;iio Cepro (1992),
o cIima da regiiio e caracterizado como
tropical sub-umido quente. Apresenta
uma temperatura media anual de 27°
graus e uma precipita<;iio anual, em
media, de 1100 mill.

o tipo de solo e 0 latossolos verme-
lho-amarelo, que apesar de sua grande
acidez, possui urn significativo potencial
para produ<;iio agricola, como observa

Figura 2. Polo de Desenvolvimento
Integrado Uru\;ui-Gurgueia.

Antonio Alm'ida
Bertolinea

Uru,u!
Mano,1 Emidio

Palm,~a do Piau! ~

R>b"ro Gon,alves
Santa F,lom,na

Monteiro (1998, p.38) em seu estudo
citando Torres e Andrade (1991, p. 42).

"As condifi5es climaticas, geralmente
favoraveis, e a topograjia plana ou

suave ondulada, que assegura facilidades
para a mecanizafiio agricola, constituem-se

como duas grandes vantagens naturais
da area. Aliados a essas, destaca-se a

ocorrencia de alta taxa de luminosidade,
permitindo assim, 0 desenvolvimento

da planta durante todo
ano, 0 que possibilita, inclusive, plantios

sucessivos desde que se venha a
ter disponibilidade de agua atraves

da irrigafiio".

o Polo Uru<;ui-Gurgueia dispoe
tambem, da vantagem de fazer parte de
uma regiiio rica em recursos hidricos
como aguas subterraneas, inclusive
aguas artesianas, e de aguas superficiais.
Os rios perenes que banham a regiiio siio
o rio Parnaiba, 0 rio Gurgueia, 0 rio
Paraim, 0 rio Uru<;ui-Pretoe 0 rio Uru<;ui-
Vermelho.

o projeto Polo de Desenvolvimento
Integrado Uru<;ui-Gurgueia objetiva a
promo<;iiodo desenvolvimento integrado
e sustentado da regiiio atraves do
desenvolvimento de suas potencialidades.

o Polo possui como principal
potencialidade a produ<;iiode griios como
arroz, milho e principalmente a soja.

As potencialidades do Polo Uruc;ui -
Gurgueia podem ainda ser evidenciados
pelos seguintes fatores:



l.Infra-estrutura: Possibilidade de
utiliza<;ao de urn intermodal de transporte
com a utiliza<;ao da ferrovia Norte-
Sui (lmperalriz-A<;ailandia), integrada
com a ferrovia Carajas (A<;ailandia-
Sao Luiz) , barateando os custos de
transporte e a disponibilidade de tecno-
logia para explora<;ao de graos.

2.Recursos naturais e mao de obra:
Disponibilidade de terras agricultaveis
de boa qual idade e de bai xo custo;
disponibilidade de jazidas de calca-
rio, insumo de fundamental importan-
cia para a agricul tura dos cerrados;
lopografia plana a suave ondulada
possibilitando a explora<;ao da produ<;ao
de graos; possibilidade comprovada no
campo para a explora<;iio racional de soja,
feijao, arroz, milho, milheto, algodao,
bovinocultura, avicultura e suinocultura,
e a disponibilidade de farta mao de obra.

3.Mercado: Proximidade dos mer-
cados norte-americanos, europeu e
nordestino e voca<;ao do Brasil para
supridor mundial do complexo soja;

4.Financiamento: Prop6sito do
governo estadual de investir no setor de
infra-estrutura da regiao; investimentos
realizados pela iniciativa privada na
produ<;ao, com alta tecnologia de graos
e organiza<;ao dos produtores rurais
em associa¢es e cooperativas.

Para que os objetivos do Projelo sejam
alcan<;ados, 0 Banco do Nordeste
elaborou urn plano de metas a ser
implantado no prazo de cinco anos. Essas
metas sao baseadas na dota<;ao minima
de infra-estrutura economica e social,
da integra<;ao dos elos das cadeias
produtivas e comerciais, do resgate da
cidadania, do respeito ao meio ambiente
e da massifica<;ao do processo de
capacita<;iio.

Na dimensao economica, objetiva-se
consolidar 0 anel viario de graos
interligando a area produtora do cer-
rado piauiense aos grandes centros
receptores; dotar a area produtora de
graos, carnes e de agricultura irrigada.
de infra-estrutura viaria de penetra<;ao na
area delimitada pelo anel viaria de
penetra<;ao na area delimitada pelo anel
viario de graos; interligar areas peri fe-
ficas ao anel de grao atraves de infra-
estrutura viaria que permita 0 acesso de
insumos a regiao produtora principal e
eixo; ampliar e modernizar de rede de
eletrifica<;ao rural complementando a
disponibilidade de energia inclusive com
o uso de energia alternativa; utilizar e
maximizar 0 potencial hidrico da regiao
atraves do aumento da capacidade de
armazenamento de agua e sua viabili-
za<;iioem projetos de irriga<;iio; melhorar
os servi<;os de comunica<;ao nos
municipios do P610 facilitando a inte-
gra<;ao das diversas comunidades;
aumentar a produ<;ao de graos nos
cerrados; implantar area irrigada
para produ<;ao de frutas, hortali<;as,
sementes e graos, visando os mercados
nacional e internacional; promover a
fixa<;ao do homem no campo atraves
da reforma agraria; promover as ativi-

dades economicas necessarias ao apoio e
a otimiza<;ao do sistema agro-industrial;
e melhorar as condi<;6es de comercia-
liza<;aode mercadorias na regiao.

Na dimensao s6cio-cultural, objetiva-se
a ampl ia<;ao 11 rede fisica de saude
publica e atendimento medico; garantir
e mel horar a oferta de agua para 0
consumo humano nos municipios e ofe-
oferecer destino adequado aos dejetos
humanos e facilitar 0 escoamento das
aguas contribuindo para a preven<;ao de
doen<;as.

Na dimensao ambiental, prop6e-se
capacitar e conscientizar a popula<,;ao
sobre a correta utiliza<;ao dos recursos
ambientais; presen ar os mananciais de
agua e os riGs da regiao e preservar a
fauna e a flora nativas atraves da
cria<;ao de reservas ecol6gicas e
zoobotanicos.

Na dimensao informa<;ao e conhe-
cimento, objetiva-se garantir a oferta de
vagas nas redes escolares para 100%
da demanda dos niveis de ensino
fundamental e medio com enfase na
qualidade, de modo a elevar as taxas de
sucesso escolar, reduzindo a evasao e a
repetencia; qualificar/recapacitar tecni-
cos, produtores e trabalhadores rurais,
para 0 exercicio das atividades
relacionadas il agropecuaria a
agroindustria; otimizar a utiliza<;ao dos
recursos disponiveis, buscando a redu-
<;ao dos custos e 0 aumento da
produtividade e instalar r jlos de ensino
superior e pesquisa nos municipios de
Bom Jesus e Uru<;ui.

"Para que os objetivos do
Projeto sejam alcam;ados, 0
Banco do Nordeste elaborou

urn plano de metas a ser
implantado no prazo de cinco

anos. Essas metas sao baseadas
na dotar;ao minima de infra-
estrutura economica e social,

da integrar;ao dos elos das
cadeius produtivas e comerciais,

do resgate da cidadania, do
respeito ao meio ambiente e da

massificar;ao do processo de
capacitar;ao"

o Projeto P610 Uru<;ui-Gurgueia, vem
sendo implantado desde 1998. Segundo
documentos do Banco do Nordeste, os
resultados alcan<;ados ate mar<;o de
2000 foram: a implementa<;iio de projetos
que possibilitaram a gera<;ao de 7.023
novos empregos, com a mobiliza<;ao
de aproximadamente 11.109 habitantes
da regiao, entre trabalhadores, produ-
tores, lideres comunitarios e outros. 0
valor total de financiamentos foi em
torno de 62.761 milh6es de rea is, que
pos"ibilitou a execu<;iio de varios pro-
jetos, dentre eles, a expansao da
fronteira agricola. No periodo de 1998
a 2000, estima-se que 0 aumento da
area plantada sera de 127,38%,e
aumento da produ<;ao de graos sera de
133,01%.

De acordo com 0 Banco do Nordeste,
o Governo Estadual intenciona atuar
para a viabiliza<;ao do projeto P610
Uru<;ui-Gurgueia, fornecendo a infra-
estrutura necessaria il regiao, como a
extensao da energia eletrica na Serra
do Quilombo; a constru<;ao da ponte
sobre 0 Rio Parnaiba, ligando os
municipios de Ribeiro Gon<;alves-PI a
Balsas-MA; a constru<;ao da ponte sobre
o Rio Gurgueia, ligando os municipios
de Colonia do Gurgueia-Pl a Manoel
Emfdio-Pl (obraja concluida).

Segundo dados da Secretaria do
Planejamento (Seplan) nos anos de 1998
e 1999 foram construidas a VPl-084
(Bom Jesus/Currais) e a PI-257 (Re-
den<;ao do Gurgueia/Curimata); foi
restaurada a pavimenta<;ao dos trechos
da rodovia BR-135 (Gilbues/Corrente)e
(Corrente/Cristalandia do Piau i). Foi
iniciada a constru<;ao da barragem de
Rangel, no municipio de Reden<;ao do
Gurgueia. Houve a amplia<;iio da rede
de distribui<;iio de agua nos municipios
de Baixa Grande do Ribeiro e Cristalandia
do Piaui. Na area social, 0 Governo
ampl iou os servi<;os da Universidade
Estadual do Piaui (UESPI), criando 0
Campus em Corrente e os Nucleos
Universitarios em Born Jesus e Uru<;ui e
ocorreu a realiza<;ao do programa
educacional para a preserva<;ao do
meio ambiente no municipio de Uru<;ul.

Nota-se que as metas objetivadas pelo
Projeto P610 de Desenvolvimento
Integrado Uru<;ui-Gurgueia, podem
convergir na busca do desenvolvi-
men to sustentado da regiao, atraves de
projetos nas areas economicas, socio-
cultural e ambiental.

Entretanto, e preciso avaliar os efeitos
ambientais e a redu<;ao das desigual-
dades sociais dos investimentos realiza-
dos na regiao, distinguindo cresci-
mento economico de desenvolvimento
sustentavel •
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Filosofia no Ensino Medio:
Algumas Reflex6es

No dia 8 de outubro de 2001, 0

presidente Fernando Henrique
Cardoso vetou 0 projeto de Lei
3.178/97, de autoria do deputado
federal Padre Roque Zimmermann,
do PT do Parana, que tornava
obrigat6rio 0 ensino de Filosofia e
Sociologia no Ensino Medio. Isto
depois uma discussao ampla e rica
que terminou com a aprova<sao do
projeto na Camara Federal e Senado
Federal.

oDiario Oficial da Uniao, do dia
9 de Outubro de 2001, publicou
razoes para 0 veto do presidente. A
primeira razao era que a aprova<sao
da lei traria gastos para os Estados e
o Distrito Federal. A segunda razao
para 0 veto era de que "nao ha no
pafs forma<sao suficiente de tais
profissionais para atender a demanda
que advira caso Fossesancionado 0

projeto".
Resolvemos fazer urn estudo desta

segunda ratio sobre 0 veto, deixando
para outros urn estudo mais
aprimorado da primeira razao do
veto. 0 nosso estudo abrange a
nossa universidade federal. Resol-
vemos comparar 0 numero de alunos
formados em Filosofia com outros
cursos de licenciatura de disciplinas
voltadas para 0 ensino medio, tais
como Matematica, Ffsica, QUfmica
e Biologia. Delimitamos urn perfodo
de tempo que abrange os anos de
1995 ao anD2000.

Observando-se os dados do anD
de 1995, verificamos que naquele
ano, formaram-se 15 alunos em
Matematica, 7 em Ffsica, 13 em
Qufmica e 23 Biologia, enquanto
em Filosofia 24 foram os formados.
Ou seja naquele anD Filosofia
formou mais alunos que qualquer
dos cursos de Ciencias Naturais.

No anD de 1996, 19 foram os
formados em Matematica, 7 em
Ffsica,51em Qufmica, e s6 1 em Bio-

logia.Filosofia formou 19,empatando
com Matematica, superando Ffsica
e Biologia e sendo superado por
Qufmica. No anD de 1997,6 foram
os formandos em Matematica, 14
em Ffsica, 38 em Qufmica e de novo
s6 1 formado em Biologia. Filosofia
formou 22. Neste anDFilosofia s6 foi
superada por Qufmica, tendo
formado mais alunos que qualquer
dos outros cursos.

"0 Didrio Oficial
da Uniao,

do dia 9 de Outubro de
2001, publicou raz6es

para 0 veto do presidente.
A primeira razao era que
a aprovaf(iio da lei traria

gastos para os Estados e 0

Distrito Federal.
A segunda raziio para 0

veto era de que
"nao hd no pais formaf(ao

suficiente de tais
profissionais para atender

a demanda que
advird caso

fosse sancionado 0

piojeto".

No anD de 1998, 13 foram os
formados em Matematica, 16 em
Ffsica,33em Qufrnica e2 em Biologia.
Filosofia, como no anD anterior,
formou 22. Sendo superada apenas
por Qufrnica.

No anD de 1999, 14 foram os
formados em Matematica, 9 em
Fisica, 28 em Qufmica e 4 em Biolo-
gia.Filosofia, por sua vez, formou 23.

Sendo superada s6 por Qufmica. No
anD de 2000, Matematica formou 18
alunos, Ffsica 9, Qufmica 20 e
Biologia 34. Enquanto Filosofia
formou 29. Sendo superada apenas
por Biologia.Com estes dados,
observa-se que Filosofia, na UFPI,
nos ultimos seis anos, esta acima da
media das formaturas dos cursos de
licenciatura, da area de Ciencias da
Natureza, voltadas para disciplinas
no Ensino Medio.

Verificamos, inclusive, que no anD
de 1997,Filosofia formou mais alunos
que os cursos de Matematica, Ffsica
e Biologia juntos.

Ora se forem observadas as razoes
para 0 veto do presidente, deveriam
ser retiradas do Ensino Medio
tambem disciplinascomo Maternatica,
Ffsica e Biologia. Nao estamos
defendo isto, ate acreditamos que
uma atitude deste porte seria urn
desastre no nosso Ensino Medio,
ficamos, contudo, com a descon-
fian<saque uma cultura tecnocrata
impregnada de pragmatismo faz
algumas op<soes.Estas saD norteadas,
dentro uma sociedade da razao
instrumental, em que 0 importante e
o saber fazer.

Sabemos que esta nossa analise
trabalha com dados que sao
limitados ao nosso Estado. T alvez,
ate a realidade do Brasil, seja outra.
No en tanto 0 Governo n.ao
apresentou estes dados para justificar
esta razao do veto. Fizemos nossa
parte, no nosso Estado, tanto
formando urn numero razoavel de
alunos como mostrando nossos
dados.
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em Filosofia/PUC-SP, Doutor em
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ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR
REINALDO CARCANHOLO

Num bate-papo com os professores Luiz Carlos Rodrigues Cruz "Puscas" e Samuel Costa Filho, 0 professor Reinaldo
Antonio Carconholo [ala sobre os desafios que 0 ensino, como resultado de uma pol£tica educacional, coloca

no dia-a-dia das universidades brasileiras, en[atizando questoes inerentes ao Curso de Economia. Delineia,
entre outros aspectos, 0 perfil da reorganiza~iio social de uma Argentina aniquilada pelo capital

especulativo que exige dos paises a obediencia aos preceitos do FMI, do Banco Mundial
e outras institui~6es financeiras internacionais. Prof Reinaldo Carcanholo e Ph.D em

Economia pela Universidade Autonoma do Mexico.

IE - Professor Reinaldo, quais os pontos
fundamentais da Resolu<;ao 11/85 que
criou 0 atual curriculo de economia?

PROF. REINALDO - Sao basicamente
aqueles que aparecem no arligo 7, com
pretensao de que eslivessem na nova
resolu<;ao como artigo primeiro. Urn
deles e 0 pluralismo teorico-metodo-
logico. A forma<;ao do economista
pressup6e uma forma<;ao ampla, geral.
o aluno precisa conhecer as diferentes
correntes de maneira contraposta e
adquirir capacidade crftica e criativi-
dade ao confrontar-se com os
problemas econ6micos. Outro principio
importante diz respeito a etica
profissionaJ. 0 economista precisa
desenvolver sua visao crftica perante
a sociedade. Outro principio e 0
compromisso ou a preocupa<;ao com a
realidade em que vivemos: nacional,
regional e local. Favorecer para que 0
aluno adquira meios para efetivar uma
interpreta<;ao adequada, estrulurada e
coerente dessa reaJidade. 0 quarto
principio e a ideia de que a economia,
nao sendo uma ciencia exata, exige
articula<;ao com as demais ciencias
sociais, em particular com a sociolo-
gia, a polftica e a filosofia, que e a
mae de todas as ciencias. Portanto, os
pontos basicos saD: pluralismo, etica,
compromisso com a realidade e inter-
disciplinaridade. A economia e uma das
ciencias sociais e e assim que deve
ser tratada. Os principios basicos da
concep<;ao de ensino devem estar rela-
cionados, obviamente, com a neces-
sidade de urn avan<;o de qualidade.

IE - Voce afirma que a economia e
uma ciencia social e que deve se
inlerligar as demais ciencias baseada
no tripe que estrutura 0 curso, ou seja:
bloco teorico, bloco historico e
disciplinas instrumentais, como as ma-
tematicas e as estatisticas. Voce incluiria
no curriculo discipJinas de contabili-
dade e de administra<;iio?

PROF. REINALDO - De forma alguma.
No ensino tradicional viamos urn
agrupamento de disciplinas introdu-
torias que pretendia oferecer forma<;iio
basica. Na verdade eram penduricaJhos,
que nao avan<;avam em nada e eram

consideradas, tanto pelos professores
quanto pelos alunos, como disciplinas
de segunda categoria. 0 objetivo na
verdade era a redu<;ao de custos. 0
que aconlecia numa escola privada,
por exemplo? Na existencia dos cursos
de economia, contabilidade, adminis-
tra<;ao, pedagogia, letras, elc., havia
introdu<;ao a tudo: a economia, a admi-
nislra<;ao ... Colocavam alunos dos mais
variados cursos numa sala-de-aula
objetivando somenle reduzir cuslos.
Pen so que ocorre uma confusao entre
as disciplinas optativas e as secundarias.
Acredito que certas disciplinas saD
extremamente imporlantes na forma<;ao
de urn economisla, mas algumas delas
devem necessariamente ser optativas e
nao obrigatorias. Imagine, por exemplo,
o seguinte: "gestao financeira" e uma
disciplina de administra<;ao e e
importante para urn certo perfil de
economista. Se voce transforma uma
disciplina como esta em introdutoria
para lodos os alunos de economia,
como ficaria 0 individuo que pretende
se dedicar a "historia econ6mica"?
Obriga-Io a estudar "gestao financeira"?
Portanto, imagino que 0 motivo que
leva urn aluno a matricular-se numa
disciplina optativa e 0 seu interesse
pelo perfil que a disciplina possui.
Nao concordo com uma inlrodu<;iio de
baixo nivel colocada no primeiro
semestre e que nao satisfaz aos
alunos e nem aos professores. No
Espirito Santo, quando transformamos
em optativa a disciplina "elabora<;ao e
an3lise de projetos", alguns pergunta-
ram: voces estiio querendo transformar
"projetos" em disciplina de segunda
categoria ? Nossa resposta: nao,
queremos que ela se transforme numa
disciplina extremamente importante e
com qualidade elevada.

IE - Tenta se passar a ideia da cria<;iio
de urn novo mundo com 0 processo
de globaliza<;iio. Pretende-se questionar 0
atual curriculo de Ciencias Econ6micas
como se ele estivesse ultrapassado.
Qual a atuaJidade desse curriculo perante
o "nao pensar" de hoje?

PROF. REINALDO - Sem duvida nao e
fun<;iio da universidade adestrar mao-

de-obra para 0 mercado. A destramento
nao e para seres humanos e sim para
animais. Ela possui outra dimensao que
e assaz importante. Ela existe para
formar 0 cidadao e futuros Ifderes desla
na<;ao. Urn lfder nacional, regional, local,
necessila de uma forma<;ao ale mais
ampla do que a gente consegue dar.
Nao se forma urn cidadao ou urn
politico sem estudar filosofia, litera-
tura, historia, mesmo que a area dele
seja tecnica como, por exemplo, a
engenharia. Quantos engenheiros nao
se transformaram, neste pais, em diri-
gentes politicos ou em gran des
administradores ? Urn individuo como
este precisa ter uma solida forma<;ao
filos6fica e, ate mesmo, muita infor-
ma<;ao literaria. Infelizmente 0 aluno
vem deformado do ensino medio, que
deveria proporcionar-Ihe uma ampla
forma<;ao cultural. Na verdade, 0 rece-
bemos com uma forma<;ao cultural
insatisfatoria e 0 que se pode fazer e~
quatro ou cinco an os e reduzi-Ia. E
necessario 0 estudo da filosofia e da
historia para desmonlar 0 que, nos
dias de hoje, se procura transmitir
aos individuos - uma forma de pensar
unica. 0 pensamento unico apresenta-
se como se fosse a forma exclusiva
da humanidade pensar a si mesma.
Isto e de urn autoritarismo incrfvel. E
uma ditadura do pensamento tao
violenta quanto a dit~dura politica ou
ditadura militar dura. E preciso combater
essa ditadura da maneira mais
intransigente possivel com qualidade
academica, espirito de cidadao e com
uma visao mais ampla do mundo.

IE - Na palestra sobre as "Novas
Diretrizes Curriculares do Curso de
Economia", voce afirmou que "0 aluno
deve buscar no curso a constru~iio de
sua propria matriz teorica". Qual 0
seu pensamento sobre essa questiio?

PROF. REINALDO - Bern, todas as
pessoas tern, com maior ou menor
intensidade, urn modelo de pensamento,
uma estrutura constituida no cerebro
que vai sendo construida ao longo da
vida, desde 0 dia de seu nascimento.
Possuimos uma forma<;ao basicamente
crista. Portanto, a dimensao dessa matriz



de pensar 0 mundo e 0 humanismo
cristao. Mesmo que algucm recuse a
religiao, vai manter esse ,elemento forte
ate 0 final da sua vida. E urn elemento
fundamental. No mundo ocidental,
assimila-se uma perspectiva positivista
no contato com 0 jornal, televisao, rei-
dio, amigos, 19reja, e ate mesmo com a
internet. Estrutura-se nas pessoas uma
forma de pensar positivista e na uni-
versidade agregam-se mais elementos
a essa matriz. A universidade tern urn
peso intenso na forma~ao do individuo,
que ela e capaz de reestruturar, em
grande parte, a sua forma de pensar.
Podemos influenciar decisivamente, na
estrutura~ao de uma matriz te6rica de
pensamento, em particular no nosso
casu que e a economia. Existem duas
maneiras diferentcs de se formar essa
matriz: uma autoriuiria e ditatorial, que
o ensino tradicional de economia fazia:
a ideia do pensamento unico ...

PROF. REINALDO - Exatamente! Qual
c a forma de se pensar a Economia?
Para eles ciencia e 0 modo de pensar
deles, neocbissico, marginalista; nao ha
outra forma de pensar! Pensar diferente
e ser excluido do pensar cientifico. 0
individuo nao tern 0 direito de ver a
Ciencia Economica de forma diferente
e deve aceitar 0 dogma neoclassico
como se fosse a ,,;erdade. Equal e a
nossa posiC;ao? E gJuito diferente,
totalmente oposta! E permitir que 0
proprio aluno p!ocure construir sua
matriz teorica. E mais diffcil, imp6e
mais sacriffcio a quem procura transmitir
o conhecimento. Qual e 0 mecanismo?
Apresentar a esse aluno a hist6ria do
pensamento econ6mico com 0 auxflio
da filosofia, da hist6ria ... Atualmente,
possibilita-se ao aluno 0 conhecimento
dos autores de maior relevancia e 0
discernimento das diferentes correntes
do pensamento, permitindo que ele
constituaa sua pr6pria matriz te6rica.
Esta vai ser fundamentalmente mais de
urn autor que de outro; mas, se 0
aluno quiser pode construir sua matriz
com urn pouco de cada autor, e uma
questao pessoal. Claro que isto impli-
caria numa visao eclctica, que tende a
ser menos efetiva na hora de interpretar
o mundo; mas 0 aluno deve ter a
liberdade de construir sua pr6pria ma-
triz te6rica. Embora a objetividade na
ciencia nao exista, e necessario
transmitir 0 conteudo das diferentes
correntes com a maior honestidade
possivel. lsso nao significa, porem, que
o professor nao tenha 0 direto de cri-
ticar. A pr6pria crftica aos gran des
auto res do pensamento economico
constitui-se em urn estimulo para que
o aluno tambem seja capaz de criticar.
Esse e 0 ensino que chamaria de en-
sino "democratico". Apenas a liberdade
de pensar edifica urn individuo criati-
vo e nao urn ser adestrado, que como
urn cao, segue 0 seu dono. A sociedade
necessita de individuos capazes de dar
respostas adequadas aos problemas que
enfrenta e para isso 0 ensino demo-
cratico e fundamental.

IE - Temos urn curriculo plural e demo-
cr<itico. Porem, qual a perspectiva diante
da nova Lei de Diretrizes e Base da
Educa~ao?

PROF. REINALDO - A polftica do atual
governo em rela~ao ao ensino de
economia, assim como em relaC;ao a
outras areas, representou urn grande
retrocesso. A palavra de ordem e desre-
gulamentac;iio, termo que e escondido
pm outra palavra magica: f1exibiliza~ao.
A pretensao absurda e reduzir
drasticamente 0 tempo necessario para
a conclusao de urn curso superior e a
nao regulamentac;ao das quantidades
minimas de horas nas disciplinas
fundamentais. A ideia consiste em
graduar urn medico, urn advogado,
engenheiro ou economista em apenas
tres anos. Talvez 0 caso de medicina seja
o mais surpreendente porque todos
percebem a responsabilidade que tern
urn medico em rela~ao a vida humana.
Urn engenheiro formado em seis anos
derruba prcdio no Rio de Janeiro
matando gente; imaginem urn individuo
com apenas tres anos de estudos! Esta
polftica atende apenas 0 interesse
daqueles que trabalham no setor da
educac;ao e que tern como unico
objetivo 0 lucro. 0 resultado e uma
escola privada de ma fe com intuito
de somente ganhar dinheiro. Ha outra
questiio: a unica coisa que interessa para
a polftica educacional sao as estatis-
ticas. Se 0 numero de alunos que
ingressou no ensino basico aumentou e
a desistencia diminuiu, pontos para 0
governo! 0 numero maior de pessoas
na escola e a redu~ao do analfabetismo
acontece com gastos reduzidos porque
o salario dos professores continua 0
mesmo. Os recursos para a manuten~ao
nas escolas tambem diminuiu. A atual
polftica proibe urn professor de
reprovar no ensino basico. Alunos que
nao sabem ler uma poesia, urn jornal e
nem mesmo 0 elementar, SaD
promovidos a series superiores. Priori-
zam quantidade e esquecem da
qualidade. Isso em termos de propa-
ganda e 6timo porque 0 governo
aparece como grande realizador de
metas educacionais. 0 aumento da
quantidade de concludentes do ensino
medio vai gerar urn excesso de deman-
da para 0 superior, mesmo com a
expansao absurda do ensino de baixa
qualidade das escolas privadas. A
insatisfa~ao na juventude sera muito
forte. Quem pensar em continuar os
estudos nao encontrara oportunidades
no ensino publico superior ou no
privado. Qual a solu~ao? Redu~ao para
tres an os da forma~ao universitaria.
Com 0 mesmo investimento, devera
oferecer-se urn numero de vagas
superior. A redu~ao para tres anos dos
curso& universitarios e uma estrategia
que esta sendo seguida atendendo
determina~6es do FMI. A inten~ao e
atender os alunos do ensino medio e,
principalmente, expandir 0 ensino
superior privado. 0 individuo vai
graduar-se em tres an os e a ideia
que ele tern e de que isso e melhor:
eu, em Ires anos, com um diploma de

economisla! Acontece que com 0 diplo-
ma na mao, 0 aluno percebera que
nao e 0 titulo que garante 0 ingresso
no mercado de trabalho e sim a
forma~ao com qualidade. Sentira neces-
sidade de fazer urn desses M13As da
vida, pagos e caros para complementar
seus estudos. A ma fe nes es cursos
de especializac;ao e p6s-gradua~iio lato
sensu, em todos os lugares desse pais,
e muito forte e continua enganando urn
grande numero de profissionais. Em sua
maioria, csses cursos, com poucas ex-
ce~6es, san simplesmente ca~a-niqueis.
Aos poucos, quando come~ar a compa-
rar os futuros profissionais com os
antigos a sociedade vai perceber que
foi enganada. S6 que isso demora anos,
porque 0 aluno devera entender a
importancia do curso somente cinco ou
dez an os depois de formado. 0 custo
social sera elevado. Nessas condic;oes,
onde 0 pais vai encontrar seus cientis-
tas, tecnicos, engenheiros, Ifderes e poli-
ticos ? 0 pensamento do aluno e 0
seguinte: "que bom, uma formac;iio em
Ires anos, pagando menos e sem mo-
nografia;" Essa perspectiva e equi-
vocada. Ninguem tern culpa de pensar
dessa maneira; a culpa e da polftica
do governo. 0 ministro Paulo Renato
esta seguindo as ordens do FMl, 0
que e uma verdadeira tristeza. Ele e
economista ... estudou na universidade
de Campinas. Urn individuo culto, assim
como 0 presidente. Mas transforma-
ramose em porta-recados do FMI. E
lamentavel.

IE - 0 governo busca a extinc;ao da
obrigatoriedade da monografia em
todos os cursos. Qual sua opiniao sobre
essa questao?

PROF. REINALDO - 0 governo tenta
eliminar a obrigatoriedade da monogra-
fia e instituir 0 estagio supervisionado.
Por que e importante a monografia?
Porque e urn momento privilegiado em
que 0 aluno e obrigado a responder
quest6es por si mesmo. Embora
orientado por urn professor, e obrigado
a dar respostas pessoais a urn
problema que ele formula. Eu ate diria
que e mais diffcil fon~ular problemas
que buscar respostas. E urn momenta
em que se exige a criatividade.
Monografias de nivcl medio ou born
exigem urn born curso. lsso implica
em altos custos; necessidade de pro-
fessores orientadores, carga horaria
adequada, estrutura curricular. Com a
institui~ao do estagio supervision ado e a
extin~ao da obrigatoriedade da
monografia, os custos serao reduzidos
para as escolas publicas e privadas.
o estagio supervisionado e interessante
quando, efetivamente, possibilita ao
aluno vivenciar a futura profissao, e
deveria ser avaliado com uma mono-
grafia obrigat6ria. No caso especffico
da economia, a experiencia demonstrou
que no periodo anterior a reforma de
84, os estagios serviam apenas para
fornecer mao-de-obra barata para
empresas.



IE - Mudando urn pouco de ass unto: 0
que levou a crise argentina?

PROF. REINALDO - 0 governo foi
atendendo integral mente a polftica
determinada pelo FMI, firmada pelo
Consenso de Washington. 0 que exis-
tia de industria e da capacidade do Es-
tado em intervir na economia atraves
de uma politica economica ativa foi
destruido pela politica cambial.O
Estado perdeu a capacidade de fazer
politica monetaria, que ficou com-
pletamente restrita as determinac,;oes e
interesses do FMI. A taxa de juros
nao c determinada em func,;ao dos
problemas internos e sim do movi-
mento necessario de capital, ou seja,
do ingresso de capital estrangeiro para
equilibrar as contas nacionais. Qualquer
estudante de segundo ana de economia
sabe disso! Por outro lado, privatizaram
muito mais do que no Brasil. No nosso
pais falta privatizar a Caixa Economica,
o Banco do Brasil, a Petrobras e a
Amazonia. Na Argentina venderam tudo
a prec;o de banana (como no Brasil).
Porem, la nao restou nada. A divida
interna cxplodiu, a divida externa e 0
deficit do setor publico tambem. Os
juros devem se manter altissimos. Mas
como eles tinham seguido rigorosamente
as politicas dcterminadas pelo FMI,
considerava-se a Argentina 0 pais
modelo. 0 que 0 FMI mandou 0 gover-
no Fernando Henrique Cardoso fazer,
quando da crise cambial de 1999 ? Sigam
a Argentina! Cambio fixo! Por sorte,
algum santo iluminou a cabec,;a das
nossas autoridades federais que, apesar
de neoliberais ao extremo, nao aten-
de ram a essa dcterminac,;ao. Pelo menos
essa, porque ja estariamos como a
Argentina, hoje. 0 que aconteceu na
Argentina e produto da 16gica especu-
latica do capital internacional, que tende
a produzir fatos dessa natureza. A
politica economica do governo argentino
seguiu rigorosamente as determinac,;oes
das instituic;oes american as que de;
fcndem os interesses desse capital. E
uma tragedia para 0 povo; nao apenas
para os trabalhadores mas, tambem,
para a classe media, aposentados,
desempregados, miseraveis da cidade e
do campo. E 0 Brasil tern risco de
sofrer crise igual? Claro. E por que
ainda nao aconteceu? Por duas razoes:
a politica economica brasileira resistiu
urn pouco mais as determina«6es do
FMI. A1em do mais 0 Brasil foi 0
ultimo pais da America Latina a entrar
nest a politica suicida (a Argentina e 0
Chile foram os primeiros). Iniciou-se
com Collor fortalecendo-se com FHC.
Esse e urn fator que permitiu uma
certa resistencia evitando, ate agora,
uma catastrofe. A outra questao e que
a estrutura economica brasileira e mais
forte do que todas as demais e pode
resistir urn pouco mais. Ja foi em
grande parte destruida a integrac,;ao
industrial, a capacidade produtiva e a
articulac,;ao entre os setores. 0 Pais nao
esta fora do risco, mas nao por uma
questao cultural ou conjuntural, e sim
pela pr6pria 16gica do ,sistema. A
Argentina e s6 0 comec,;o. E a manifes-
tac,;ao inicial da possibilidade de uma

grande crise geral. Foi publicada uma
entrevista de Joseph Stigler, ex-diretor
do Banco Mundial dizendo que 0
problema da Argentina nao e ter
cumprido as determinac,;oes do FMI
mas por ter seguido, muito a risca,
essas determinac,;oes. 0 pr6prio poder
dentro do FMI faz uma autocritica
dizcndo: "nos equivocamos, e a
Argentina seguiu muito de perto
nossos equivocos".

IE - Voce acha que no caso do Brasil a
reac,;ao da sociedade foi urn dos fatores
que dificultou a implantac,;ao dessas
medidas? As mobilizac,;oes contra a
privatizac,;lio da Petro bras, do Banco do
Brasil ...

PROF. REINALDO -Concordo
inteiramente. Felizmente, do ponto de
vista politico e social, existe no Brasil
uma resistencia a politica lleoliberal,
constituida pela Central Unica dos
Trabalhadores (CUT), Partido dos
Trabalhadores (PT) e 0 Movimento dos
Sem Terra (MST). Os argentinos nunca
conseguiram constituir uma frente
partidaria capaz de aglutinar ampla
oposic,;ao. Nao e 0 PT em si, mas 0 que
o PT representa do ponto de vista
politico-ideol6gico neste pais, uma frente
de oposi«ao, de resistencia dos traba-
Ihadores. A CUT tambem, no mesmo
sentido; nao e a CUT em si, mas e a
capacidade que tern de aglutinar uma
grande parcela dos trabalhadores
brasileiros em torno de uma posi«ao
critica. Na Argentina, mesmo os
trabalhadores, ate antes dessa crise do
ana passado, estavam em grande parte
manipulados pelo Partido Justicialista
e pelas centrais pelegas. Coisa que
acontece no Brasil, mas em menor
escala, com a For«a Sindical e CGT.
No Brasil conhecemos os sindicalistas
Medeiros e Paulinho, como casos
similares. Mas, por outro lado, existe
o MST que e urn movimento sem
precedentes, com expre~sao e reconhe-
cimento internacional. E urn dos mo-
vimentos que provocaram 0 atraso do
Brasil na aceita«lio das medidas
neoliberais extremas. Esta resistencia e
incontestavel. Os argentinos nlio conse-
guem nem imaginar como desenvolver
algo parecido por la. Nlio conseguiam,
pois agora e outra a realidade.

IE - 0 discurso neoliberal coloca as
privatizac,;oes e a fIexibilizac,;lio das reI a-
c,;oesde trabalho como ac,;oes necessarias
a resolu«iio da divida interna e do cus-
to da mlio-de-obra. Todavia as dividas
interna e externa e 0 desemprego no
Brasil cresceram assustadoramente. Qual
a sua percepc,;lio sobre essa questlio?

PROF. REINALDO - As privatizac,;oes
foram justificadas como necessarias
para diminuir a divida publica e permitir
ao Estado graus de liberdade para
implementar uma politica ativa de
crescimento economico. 0 argumento era
o seguinte: vendem-se as estatais; re-
duz-se a divida, 0 que possibilita pagar
menos juros; com 0 dinheiro dos juros
que 0 pais nlio paga, cresceriam os
gastos em saude, educac,;lio, etc. 0 pre-

sidente Fernando Henrique assumiu 0
governo com a divida intema de 64
milhoes; hoje ela e superior a 700
bilhoes. Esses neoliberais! As negociatas
por tnls de cada uma dessas pri-
vatizac,;oes foram assustadoras. Isso me
faz lembrar que em outros paises da
America Latina, neoliberais do porte
de urn Salinas do Mexico, Fujimori do
Peru, Menen e Cavallo da Argentina,
sairam pelo aeroporto ou para a
cadeia. No caso brasileiro correu muito
dinheiro por fora e 0 que tern aparecido
na imprensa e s6 bobagem. As priva-
tiza«oes representam urn fracasso e
hoje eles nlio tern coragem de lembrar
como as justificavam. Uma das
privatizac,;oes mais vergonhosas foi a
da Vale do Rio Doce, uma empresa
lider no mercado mundial. Urn escan-
dalo!

IE - E 0 capital especulativo? Qual a
sua for«a e 0 seu maior receio?

PROF. REINALDO - Born, do que 0
capital especulativo tern medo? Esse
capital nlio tern medo de nlio receber 0
dinheiro que emprestou. 0 que ele quer,
na verdade, e continuar recebendo
pontualmente sua remunerac,;lio (os juros
e seus lucros especulativos). 0 medo
do capital especulativo e que 0 pais,
em determinadas circunstancias, se veja
impossibilitado ,de pagar a remunera-
c,;liodo capital. E fato para todo mundo
que 0 Brasil economicamente e urn
pais vulneravel, debilitado pel a politica
neoliberal. Os indicadores economicos
brasileiros revel am uma fragilidade e
vulnerabilidade muito mais graves do
que os indicadores argentinos. Entlio,
claro que 0 capital especulativo esta
preocupado com isso e com 0 pr6ximo
governo. Tern medo de que a politica
se altere drasticamente, de que 0 novo
governo diga "a partir de hoje a
gente niio paga nada, nem 0 principal
e muito menos 0 juros, voces ja
receberam demais.. Sabem que 0
calote e uma pratica internacional. Os
maiores caloteiros, em toda a hist6ria
capitalista, foram os Estados Unidos.
Os EUA tinham urn compromisso
internacional de pagar uma on«a troy
de ouro por cada 35 d6lares. Rom-
peram 0 acordo e em poucos meses
o d61ar desvalorizou-se tanto que uma
on«a de Duro estava a 500 d6lares.
Depois baixou urn poucoJ mas foi 0
maior calote da hist6ria. E lamentavel
que as decisoes politicas que deveriam
ser tomadas pelos eleitores, agora
sejam tom ad as pelo capital especulativo.
Ou, como diz Luis Carlos Mendonc,;a: 0
mercado ja escolheu 0 candidato deles.
E inaceitavel que 0 capital especulativo
diga em quem deve-se votar. Eu nlio
acredito que urn novo governo vai
ampliar 0 caos financeiro, qualquer que
seja 0 candidato vencedor. 0 caos
financeiro ate pode ocorrer, mas nlio
por conseqiiencia da mudanc,;a de
governo e sim, como conseqiiencia da
pr6pria 16gica do capital especulativo. 0
que eu gostaria e que 0 novo governo
implemente uma politica economica que
reduza a vulnerabilidade do Pais de
maneira a enfrentar a turbulencia que



devera ocorr~r por culpa do capital
especulativo. E preciso urn govemo
que seja capaz de impulsionar uma polftica
economica que amplie a nossa capaci-
dade de resistencia e que nao seja
insensivel as conseqiiencias nocivas
impostas a popula<;iiopelo modelo ora
vingente. Eu acho que 0 povo brasileiro
ultimamente esta se dando conta
disso, abandonando os preconceitos e
come«ando a perceber que 0 problema
e mais serio do que a imprensa diz.

IE - A politica neoliberal fragiliza a
economia dos paises latino-american os
e apresenta a ALCA como alternativa?

PROF. REINALDO - Exatamente; e
quanto mais fragilizados, menos
resistencia apresentam e mais a inte-
gra«ao com os Estados Unidos parece
ser a salva«ao. Porem, paises com urn
pouco mais de resistencia, como 0
Brasil, talvez sejam capazes de ver com
outros olhos e perceber que a integra-
«ao implicara servidao economica pois
nos enquadrariamos nao na riqueza de
la, mas na pobreza. Mas nao e s6 a
servidao economica: fazer 0 que eles
fazem, gostar do que eles gostam ... E a
nossa cultura? 0 que fazemos com ela?

IE - 0 que significa para 0 mundo 0
F6rum Social Mundial?

PROF. REINALDO - 0 F6rum Social
Mundial e uma resposta ao pensamento
unico que se pretende impor. A
organiza«ao popular de varios
seguimentos esta come«ando a se
internacionalizar. Eu nao tive oportu-
nidade de ir, mas alguns dos meus
alunos voltaram deslumbrados com 0
evento. Ficaram entusiasmados com a
oportuni dade de conviver com pessoas
de diferentes culturas, lfnguas, ra«as e
religioes. Nas manifesta«oes, apesar das
mais diferentes linguas, todos
conseguem se comunicar. Ocorre todo
tipo de manifesta«ao, desde socialistas,
comunistas, religiosos, gays,
dragqueens ... Tudo que contesta a vio-
lencia do mundo atual. Isso pode
significar urn novo come«o dos tempos,
urn novo mundo. E 0 novo mundo e
isso: pluralidade, diversidade, dialogo. 0
novo mundo nao e a homogeneiza«ao
de tudo. Eu nao quero ser igual a todo
mundo, eu quero ser diferente, ter a
minha pr6pria personalidade, cultura,
lfngua, musica e literatura. Quero ser 0
meu pr6prio eu. Nao quero que se
destrua 0 modo de ser do campones
do interior do Rio Grande do Sui, do
campones do Mato Grosso, do Acre.
A riqueza que a diversidade humana
produz tern que ser preservada e 0
F6rum Social Mundial e isso. Ha res-
peito a diversidade cultural. Nao podemos
ser contra a globaliza<;iio. S6 que a
gente deseja a globaliza«iio da
solidariedade entre os povos e as
etnias. Que se tenha liberdade de
pensar e sentimento de humanioade.

IE - Na sua opiniiio, que consequencias
sociais podem ocorrer com as crises
economicas resultantes do modelo
neoliberal?

PROF. REINALDO - Pensando a
Argentina, hli duas coisas importantes:
a primeira e que a crise e drastica
para os desempregados e para os
trabalhadores; pois parcela importante,
mesmo com carteira assinada ganha
abaixo da linha de sobrevivellcia alimen-
tar. Houve a destrui«ao de 80% da
classe media argentina. Isso produziu
urn fenomeno interessante que eu
observei lendo urn artigo do economista
argentino Claudio Katz. Tradicional-
mente havia uma grande separa«ao
(talvez mais radical que no Brasil) entre
a classe media e os trabalhadores. Na
Argentina ha turnos de poder: ora os
justicialistas, ora os radicais. Mas qual
era 0 esquema de domina«ao montado
pela classe dominante argentina? Os
trabalhadores mais humildes eram
justicialistas, gra«as a politica peronista
de decadas atras. A classe media se
ligava aos radicais. Essa divisao permitia
a classe dominante manobrar 0 poder
na Argentina. A crise rompeu essa
separa«ao e fez com que a classe
media se identificasse, em grande parte,
com os objetivos polfticos, economi-
cos e ideol6gicos dos trabalhadores.
Os ca«arola«os nas ruas e em frente
aos bancos, SaD realizados pela classe
media, mas os trabalhadores aderiram
a eles. As manifesta¢es dos pique-
teiros, tipicas dos trabalhadores,
especial mente dos desempregados,
parando ruas e estradas receberam a
adesao e 0 apoio de varios setores da
classe media. 0 movimento cresce nao
partidariamente, porque nao ha urn
partido hegemonico. Quem cresce poli-
ticamente SaD os lidere, que nao
participam dos partidos tradicionais da
Argentina. Eles dirigem 0 que chamam
de assembleia de bairros: SaDinstancias
de organiza<;iio e poder local, com urn
poder polftico enorme e capacidade
de pressao muito grande. Essas
assembleias de bairro design am seus
representantes para uma assembleia
nacional e isso e algo extremamente
importante do ponto de vista polftico e
hist6rico. 0 capitalismo produz a
tragedia e ao mesmo tempo cria a
possibilidade da alternativa porque
ocorre 0 debate realmente democratico.
Os representantes SaDeleitos pelo povo
e precisam dar conta de cada uma de
suas a«6es; se nao correspondem ao
desejo da maioria, perdem 0 mandato.

A crise economlca e social refaz, do
ponto de vista politico, 0 poder popular.
A segunda questao que eu gostaria de
destacar e a seguinte: se alguem nos
perguntasse que proposta teriamos para
a sociedade brasileira neste momento.
o que responderiamos? Eu, preocu-
pado com 0 meu filho que vai para a
escola particular, com 0 meu seguro
de vida t: C0m a carteira da Unimed,
responderia que nao tenho propostas.
Qualquer alternativa de projeto
economico vai implicar urn alto pre«o
a curto prazo e eu nao quero paga-
10. Entao deixa tudo como esta! 0 que
nao percebo e que 0 pre«o que
pagariamos a curto prazo, para uma
mudan«a radical do modelo atual, e
menor do que vamos pagar a longo
prazo, se este modelo de sociedade
persistir. 0 pre«o que 0 capitalismo
mundial vai exigir sera a obrevivencia
da humanidade. S6 que nao se entende
isso, quando se tern dinheiro no banco,
filho na escola, cartiio da Unimed,
carteira assinada com salario fixo ou
se e funcionario publico com esta-
bilidade. Porem, numa crise como a
argentina, perdeu-se 0 que se tinha
no banco, a Unimed faliu, sua empresa
fechou, 0 funcionario publico foi demi-
tido porque 0 FMI exigiu mais cortes.
A situa«ao e tao dramlitica que 0 pre<;o
a pagar pela mudan<;a e menor do que
o sofrimentq que 0 povo argentino esta
passando. E possivel, nas condi«oes
atuais, que na Argentina formule-se
urn plano economico, polftico e social
alternativo Slue conquiste 0 apoio da
sociedade? E isso que se esta fazendo
atraves do documento elaborado pelos
Economistas de Esquerda (EDI). E urn
documento belfssimo, de uma ousadia
consequente, implementavel e que tern
uma clareza fora do com urn. Se as
condi¢es pol1ticas forem favoraveis,
com 0 apoio popular, da classe media
e dos trabalhadores, acho que a
Argentina vai fazer hist6ria. Vai ser a
locomotiva da Hist6ria e n6s vamos
ser urn pequeno vagaozinho, atras
dela.

A transcrifiio da Fila foi feita por Socorro
Nascimento. Agradecemos 0 apow recebido
do professor EudOxw Soares Limo Verde,

Diretor do Centro de CiencUls da Educafiio,
que viabibilizou a transcrifiio

desUl entrevista.



>;ada(y tk 'Ynatos Zeidam Ii aluno do eurso de FilosofialUFPI.
Auditor- Fiscal da 'Prevideneia Social.

'Para Francis 'Bacon, asssim como para CJ)escartes, a mente humana esta
impregnada de barreiras lifue.tornam diffcl1 0 acesso a verdade. ftmbos prop6em
metoaos capa:zes dJ:,...condU:Zlr 0 conhet;!mento a verdade pela supe~a~~Q dessas
~arreirl;\S,as quais (lJescartes chama de verdades inculcadas na alma e lJacon de
idolo~ ~ ." 'l0' . Svescartes sugere 0 cogrto DaGOn a mdu~ao verdadelra. Ciometodos

radjcal~ente opostos, fundamentalmente po.rque 0 pfjmeir~em uma premissa
raclonaltsta, e,,!quanto.o segundo, uma pr~ls~a emp,msta. uecendo u~ pouco
os metqdos.em St, gostana de atentar para a 'leona dos1dolos de acon, relaclOnando-
a a m~nna. .

IlJe acordo com a 7eOr\l:\ dos Idolos scio df}..,quatro geneJ,os os idolos que
bJoqueiam.a mente humana: 1dolos da Tribo, da t':averna, ao :foro e do 7eatro.
[,Ies constltuem as fals~s no~6es cong~stlOnantes qa mente, que devem ser expulsas
pela constru~Cio.de aXlOmas e conceltos produ:Zldos pelo Justo metodo, que e a
mdu~Ci)J..verdadelra. . .. .

(lJurante a mtcanna nCiose desconq,estlOna na mente a falsa no~Ciode alegna
e divert.ime!!to anexada as suas noites. -lniciaJ~ente, cumpre revelar que existem
duas mtcannas: umanrara os que podem adq~tnr. 0 aba~a, outra para os que nCio
podem compra-Io. Hpenas num pais sem. t9,UalS condt~{jes de. acesso a sa~de,
educa~Ciqe renda para a sua popula~Cio, tats. Testas podem germmar e contammar
tantas cidade, 0 que, per se, Ja 'de~an~a senedq.de. . . .

. 7"ambem se dev.e falar aas mtracmas o{tclal e real. .A pnmelra nCio admlte
acidente~, mortos\ f~ndos, tra{tco de entorpe~e':ltes, pessoa.s elJtrando 110 ~undo das
dJ;ogasj Jovens emonagados e outros que ~reclpltq.m sua pnmelra expenencla sexual.
ft. rea nCioe ~6 muslca, da,,!~a e q.vel'll'daenfeltada: tem pra111o, pron~p-sQcorro,
nOlte"maldormida d~ mCiea.fl.~ta,vidas destruidas pelo ViClO.Ylaaa de al'llma~Cio
total comontAlardelamos fo!t6es em tantas entrevtstas.

tu~mo lJ~con ~ugere, a encobrime!!to destas dicotomias s6 e pos~ivel pela forsa
de um Idola. 11 midta f,umfre a seu ardlloso p'apel de deformar.a realidade a servl~o
de interesses maiores \? f?) do que a verda'de; ela refor~a a Idola que. alca':ltila a
mente, torn~ndo. esta macessivel a argumentos que combatam a frenesl bestial que
envolv~Aa mlcanna.

Hacon.escreveu em outra realwade hist6rica e geogrq{tca, sendo tarefflA,rdua
rl}'..onhecerbOJeum genera de ldolo. rpesc~rte, salva I'I1;elhormteJ1?reta~Ciodp lIf?vom
LJrgonum I acred!to tratar-se a mlca.~da de um ldolo de 'leatro, pOlS emlgr~JU
p'ara a espinto dos Jovens pelas r~gras YlclOsa~da demonstra~Cioefetuada pela mldla,
'de sort~ que 0 mundo verdadelro, dlcotOmlco, e representado por outro teatral,
monolitlco •

REPENSANDO A CIDADE
Hildenilsonde Araujo Souso e aluno do Cursode CienciasEconomicas/UFPI.
Diretor de Interc8mbio do Centro Academicoe da ONGMais.

Nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2001 no municipio maranhense de Timon foi
realizado um Seminario sobre Planejamento Estrategico e Desenvolvimento Sus-
tentavel. A iniciativa partiu da Administra~ao CFticoLeitoa e contou com a
participa~Qode tecnicos em engenharia, cientistas sociais, do empresariado, polfticos e
da popula~ao,todos interessados em discutir e sugerir solu~oes para esse novo
paradigma civilizatorio.

A exemplo de outras cidades brasileiras como Teresina (Congresso da Cidade
2001 - tendo Vitoria/ES como referencial), Timon passa a preparar a sua Agenda 21
Local ~ra 2015.o Desenvolvimento Sustentavel em novasbasese 0 desenvolvimento alternativo
com suporte na sustentabilidade ecolosica, melhoria da qualidade de vida dos ex-
c1ufdose a retomada do crescimento economico." afirma Chaconde Assis do CREA-RJ.
o engenheiro discute no livro Brasil 21 0 conceito de um fndice de ecoeficiencia
como uma rela~ao entre a velocidade da agressao ao meio ambiental e a velocidade
com que a natureza consegue reagir para compensar esses danos.

A Constitui<;aoBrasi leira dispae dos arti,9os 182 e 183, regulamentados pela Lei
10.257 de Julho de 2001, que trata da execu~ao do planejamento do desenvolvimento
urbano e ambiental para as cidades com popula<;ao a partir de 20 mil habitantes.

Hoje em dia 0 Plano Diretor das prefeituras deve contemplar em suas a~oes de
governo Investimentos para esse novomodelo da gestao publica.

"Implementar a Agenda 21 Local e realizar um processo participativo multis-
setorial de constru<;ao de a~oes estrategicas dirigido as questoes prioritarias ao
desenvolvimento sustentavel local, que impliguem em mudan<;asno atual padrao de
desenvolvimento, integrando as dimensoes socio-economicas, polftico-institucionais,
culturais e ambientais da sustentabilidade", escreve Jaira Maria Gomes ,doutora em
Economiapela ESALQ-USP e professora da UFPI.

A int~ dascomunidadeshumanasemumarede global,aexten500 transnacional
dos ecossistemas, a biodiversidade e a responsabi lidade social formam uma proposta
flexfvel para se pensar 0 Mundo, 0 Brasil e as nossas cidades futuras.

Desenvolvimento Humano
nos

Cerrados Piauienses

EdsonPereirade56 e alunodoCursodeCiencios
EconOmicos/UfPI.Ex-bolsistodoCNPq,orientodo
pelaProfa.Dra.JairaMariaA lcoba~aGomes.

oentendimento sabre 0 que venhaa ser
o desenvolvimento de um pafs, regiao ou
municfpio, passou ao longo da hlstoria
par diversas interpreta~oes, dentre elas,
as que 0 colocavam, unica e exclusi-
vamente, sob a forma de crescimento
economicoJque vai desde os mercanti listas
ate os c1assicos; outra, a partir de J.
Schumpeter, que naose fixa em umavisao
unilateral de crescimento economico, e
aperfei~oada, a partir da decada de
1970, por um grupo de estudiosos que
I?assaram aver 0 desenvolvimento de
forma mais aberta englobando varios
aspectos, que vaGdesde os socio-econo-
micos ate aos culturais e ambientais.

A busca por uma avalia~ao sobre 0
desenvolvimento humanode umadetermi-
nada regiao, abrange inumeros aspectos,
dentre os quais se destacam: a) 0 nfvel de
desenvolvlmento do municfpios que a
compoe, aglutinando a longevjdade, a
educa¢o e a renda que formam 0 Indice de
Desenvolvimento Humano Municipal -
IDHM; e b) 0 nfvel de condil;oe~ de vida da
Ilopulasao, calculado pelo Indice de
Condi~oesde Vida - ICV,ldentificado pelo
somatorio das medidas de longevidade,
educa<;ao,renda, inf8nciae habita<;ao.

Ambos os aspectos saG mensurados
baseados em metodol09ia adotad9 pelo
PNUD, no calculo de aferi<;ao do Indice
de Desenvolvimento Humano - IDH,
variando de 0 a 1, sendo, entretanto,
adaptado as suas peculiaridades locais.

Os cerrados piauienses, ao qual se
direciona 0 estudo, atualmente, destacam-
se como a regiao mais promissora do
Estado em rera~ao d eXlllora~ao inten-
siva de graos, como tambim, na fruticul-
tura irri~da, passandoa ser chamado, de
"a ultima fronteira agricola dos cerrados".
Comumaarea aproxlmada de 11,5 milhoes
de hectares, os cerrados piauienses, e 0
quarto maior do eafs e 0 primeiro do
nordeste emextensao.

Com base no estudo que realizei em
200012001, orientado pela professora
Jafra Maria Alcoba~a Gomes, a aplica~ao
daqueles fndices (IDHM e ICV), no ano
de 1991, aos 31 municfpios que compoe d
area de domfnio dos cerrados piauienses,
inclufdos aqueles que compoem 0 Polo de
Desenvolvlmento Integrado Uru~uf-
Gurgueia, demonstrou, no geral, uma
profunda carencia dos munlcfpios, em
rela<;ao d maioria dos aspectos que
servem de baseas mensura~oesdos fndices
destacando-se1 negativamente, 0 aspecto
da renda fami iar per capita, abaixo de
0,400 em todos os municlpios da regiao.

o estudo demonstrou, que a media do
IDHM nos 31 municfpios analisados, que e
de 0,409, emboraapresentando melhoras)
em rela~ao a perlodos passados, esta
muito aquem dos considerados raz06veis
para 0 desenvolvimento de umavida digna,
umavez quea media do Estado e de O.'~68
e a Capital Teresina apresenta um fndice
equivalente a 0,688.

Do mesma forma, a media do ICV, em
1991, nos municfpios que compoem a area
de domfnio dos cerrados piaUienses, onde
sao analisados alem da renda, educa<;ao
e longevidade os aspectos da inf8ncia e
da habita<;ao, e igual a 0,468, apresen-
tando-se muito aooixo daquele registrado
pelo Estado 0,547, comotambem do fndice
alcan~ado pela Capital 0,683.



HABITOS DE COMPRA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO
EM SUPERMERCADOS

Esta pesquisa tern como base 0 1°
Estudo Anual do Setor de Super-
mercados-1998, da ABRAS - Associa-
~o Brasileira de Supermercados. Todos
os dados aqui analisados referem-se a
pesquisa realizada pela Abras e outras
empresas sobre sua supervisao, entre os
dias 9 a 20 de junho de 1998 em 17
Estados, segundo urn criterio de
probabilidade proporcional ao tamanho
das cidades.

A amostra final foi constituida de
2.151 casos, com 95% de margem de
seguranc;a. Entao, nosso prop6sito e
levar ao conhecimento da comunidade
supermercadista piauiense e aos
interessados as atitudes do consumidor
quando vai a esses pontos de vendas
realizar suas compras.

o consumidor brasileiro para abaste-
cer sua residencia (principalmente, em
generos alimenticios), frequentam em
media cinco locais de compra.

o supermercado foi mencionado em
primeiro lugar como 0 principal am-
biente de compra na opiniao de 99,3%
dos entrevistados, ficando em segundo
as pad arias com 81,0% e em terceiro os
ac;ougues com 64,1 %. As feiras e as
drogarias/farmacias/perfumarias com
56,7% e 53,2%, respectivamente.

Os outros locais de preferencia,
assim se comportaram:sacolao/vare-
jao,38,2%; lojas especializadas, 30,1 %;
mercearia, 28,0%; quitandas, 15,8%;
peixaria,14,4%; e armazem,11,5%.

A mensao aos supermercados nao
varia entre as classes sociais, man tendo-
se a media de 99%. 0 mesmo acon-
tece com as feiras, mantendo-se pr6xima
da media de 56%, e os ac;ougues, com
uma media de 64%.

No setor de padaria as classes B e C
revelaram maior assiduidade as compras
oestes estabelecimentos do que as
classes DeE. 13 para as drogariasl
farmacias/perfumarias podemos afirmar
que as classes A e B tern maior fre-
qucncia que as outras classes sociais.

2. Com quem 0 consumidor
costuma fazer compras no

supermercado

A pesquisa revelou que 40,3% dos
entrevistados respondeu que costumam
ir ao supermercado com 0 conjuge;
31,6% preferem ir sozinhos; 20,3%
com os filhos e 7,9% com amigos.

Com rela<,;ao aos segmentos sociais,
as classes A, B e C costumam fazer
compras na maior parte das vezes
com seus conjuges, representando
60,9% da amostra, sendo a segunda
opc;ao irem sozinhos as compras. Esse
comportamento se inverte quando fala-

falamos das classes DeE, que
representarn 39,1 % da arnostra.

3. Como 0 consumidor costuma
ir ao supermercado

'Ir a peo e a forma mais utilizada
pelos consumidores brasileiros para irem
ao supermercado com 41,3% e em
segundo 'ir de carro' com 39,0%.

Os outros meios de transportes foram:
onibus com 15,9% e taxi com 3,8%.
A classe E e a que vai mais a pe
fazer compras (67,2%). 0 segmento A
e a que mais costuma ir de carro
(84,4%) e menos habitual para a classe
E (5,2%).

Com relac;ao as regi6es que com-
p6em 0 estudo, a regiao 1 - que e
formada pelos Estados do Nordeste e
onde ha a maior incidencia de con-
sumidores indo 'a peo fazer compras
em superme~cados. As regi6es 4 (Grande
Sao Paulo), 5 (Interior de Sao Paulo) e
6 (Sui), sao as que mais utilizam carro
para realizar suas compras nesses
estabelecimentos.

No Brasil, a media geral do consumi-
dor que vai a esses pontos de vendas
'a peo e de 41%. Enquanto, os que vaG
de carro, situa-se em tomo de 39% da
amostra pesquisada.

4. Quanto 0 consumidor gasta em
media por compra

o valor da compra media a cada visita
do consumidor ao supermercado e de
R$ 138,20 (media geral). Entretanto, a
faixa de R$ 30,00 a R$ 100,00 e a que
mais se destaca com 39,2%.

Constata-se a tendencia de queda do
valor da compra quando sairnos da
classe A para a classe E. Quanto as
regi6es, a 4 (Grande Sao Paulo) e a
que apresenta a maior compra media
R$ 169,16 (22,4% acima da media).

Segundo os depoimentos, a maioria
dos consumidores faz a sua 'compra
grande' uma vez por mes ou
quinzenalmente, levando cerca de duas
a tres horas no processo e gas tan do,
em media, de R$ 100,00 a R$ 300,00.
Este grupo complementa suas compras
semanalmente no supermercado
'de bairro' levando cerca de uma hora,
e gas tan do em media de R$ 30,00 a
R$ 70,00.

Com rela<,;ao a !ista de compras,
metade dos entrevistados faz e segue,
e a outra metade 'vai vendo', com-
parando 0 que ve nas prateleiras com
sua imagem do que [alta em casa.

em seguida os que preferem utilizar 0
cheque (12,6%).-

As outras modalidades: 0 cheque pre-
datado 7%; cartao de credito 8%; cartao
banco 2% e ticket alimentac;ao 3%. Os
consumidores da classe E sao os que
costumam pagar com dinheiro (91,6%).
As classes A e B sao as que mais utilizarn
o cheque no pagamento das compras.

Com relac;ao as regi6es, 0 dinheiro tern
maior destaque no pagamento das
compras com media geral de (67,9%).
o Nordeste e a regiao que mais paga
com dinheiro (78,3%), sendo as regi6es
4 e 5 (estado de Sao Paulo como urn
todo) as que mais utilizarn 0 cheque ao
pagar as compras.

6. Motivos que levam 0 consumidor
a trocar de supermercado

A maioria dos consumidores
entrevistados e fiel a urn unico
supermercado com 54,8% do total da
amostra, independentemente da classe
social a que pertenc;am. Observou-se
que 66,5% dos respondentes afirmam
nao ter trocado 0 supermercado prin-
cipal nesse ultimo ano.

Os principais motivos que propiciaram
a troca do supermercado pel os 33,5%
dos entrevistados, sao: 54% prec;os
melhores/mais baixos; supermercado
melhor localizado, 22%; maior variedade
de produtos, 10% e outros motivos,
14%.

7. Atributos importantes na escolha
do supermercado

Os atributos mais importantes, na
opiniao dos entrevistados, na escolha
do supermercado para fazerem suas
compras foram: prec;os baixos 97,8%;
preocupa<,;ao com a higiene 96,8;
rapidez nos caixas/pouca fila 96,5%;
qualidade no atendimento 95,8% e nao
faltar produtos na loja 94,5%.

8. Item que provoca a mudanl;a do
supermercado que frequenta

Com rela<,;ao a questao, os consu-
midores pesquisados afirmaram:

a) prec;os baixos, 23,1 %;
b) maior rapidez nos caixas, 12,5%;
c) mais promoc;6es, 8,9%.
Para as classes sociais, 0 men or prec;o

e 0 item de maior relevancia, como na
media geral, e e 0 que a maior parte
das pessoas, independente da c1asse so-
cial a que pertenc;am, mudaria 0
estabelecimento que frequentam.

A grande maioria dos clientes de A pesquisa revelou que 25,5% dos
supermercados costuma pagar as suas entrevistados respondeu que tern 0
compras com dinheiro (67,9%), ficando habito de comprar comida pronta para



servir em algumas das refei~oes em seu
domicflio.

As classes A e B san as maiores
consumidoras desse tipo de alimento
com 48%, sem grandes diferen~s entre
elas. Com 0 decrescimo do nivel social,
o consumo cai gradativamente, chegando
a 5,7% para a classe E.

As regioes 4 e 5, formada por toda
Sao Paulo, onde existe a maior
concentra«ao de pessoas e renda, e a
que mais se destaca com rela«ao ao
habito de comprar comida pronta
comparado com as outras regioes.

Com rela~ao a faixa etaria, dentre os
entrevistados, as pessoas que tern 0
maior habito de comprar comida
pronla tern menos de 55 anos, ficando
as demais faixas abaixo da media
brasileira que e de 26%.

10. Onde e quantas vezes por mes
o consumidor compra

comida pronta

Apenas 15,5% dos consumidores que
responderam ter 0 habito de comprar
comida pronta 0 fazem em supermer-
cado. Os estabelecimenlos 'Fast Food/
Pizzarias tiveram a preferencia dos
respondentes com 47,7%. As pessoas
compram comida pronta, em media, 4,3
vezes por mes, sendo a classe B a que
mais vezes compra, com media de 5,1,
seguida da classe A, com 4,9.

Por regiao, observa-se que as regioes
4 e 5 embora se apresentam como as
que mais compram comida pronla
a frequencia e de 3,8 e 4,5 vezes ao
mes respectivamente, ou seja menor que
as oulras regioes, como a 2 (Sudeste,
ex-celo Grande Rio de Janeiro e Sao
Paulo) - 5,0 vezes/Mes e a 6 (sui) - 5,2
vezes/mes.

Os lugares preferidos pelos consu-
midores brasileiros sao as padarias/
rOlisserias, 12,3%; supermercados,
15,5%; fasl food/pizzaria, 47,0%; e
oulros reslauranles, 25,2%.

11. Importancia para 0

consumidor das informa~oes
nutricionais

Para 95,1 % dos que responderam a
pesq uisa, afi rmam ser de grande
imporlancia as informa<;oes nutricio-
nais, enquanlo apenas 4,9% afirmaram
o conlrario.

Pergunlado aos consumidores se
tinham 0 habito de ler as informa<;oes
nUlricionais, 61% responderam que sim.
Dos que possuem esse habito, 56,3%
coslumam ler sempre; 43,7% buscam
essas informa<;6es as vezes.

Observa-se que essa alilude dos
consumidores brasileiros lem a
tendencia de queda desse habilo,
conforme decresce a classe social, iSlO
e, cerca de 78% da classe A afirmou
ler 0 habito, enquanto que na classe E,
apenas 38,5%.

As tres principais informa<;6es
nutricionais mais importante na opiniao
dos entrevistados, pela ordem, foram:
as vitaminas, as gorduras e 0 teor de
coleslerol dos alimentos.

12. Grau de seguran~ quanto a
qualidade dos produtos

A maioria, ou seja, 64% dos
consumidores, estao seguros ou muito
seguros quanta a qualidade dos produ-
tos alimentfcios vendidos nos supermer-
cados: 27% diz-se indiferente (nem
seguro, nem inseguro) e cerca de %
sente-se inseguro com rela~ao it
qualidade. Perguntado qual a maior
amea~a it qualidade dos produtos nos
supermercados, os consumidores
responderam: bacterias/germes e
contamina~ao com 26,2%; produtos
estragados devido it refrigera~ao
inadequada com 21,6%; e insetos/ratos
com 17,4%.

13. Servi~os existentes no
supermercado que os consumidores

costumam frequentar

Os servi~os que apareceram como
disponiveis nos supermercados e que os
consumidores costumam frequentar SaD:
lanchonete, 82%; revela~ao de fotos,
51%; farmacia 49%; e banca de jornais,
44%.

14. N6mero devezes que compram
por mes num determinado

estabelecimento

Os cinco principais estabelecimentos
escolhidos e 0 numero de vezes
frequentado por mes pelos consu-
midores foram: padarias, 14 vezes;
mercearias, 8,5 vezes; armazens, 8,4
vezes; quitandas e a~ougues, tiveram
participa<;oesiguais com 7,8 vezes.

o supermercado, apesar de ser
freq uentado por quase todos os
consumidores, tern sua media de visita
3,9 vezes ao mes, ou seja, praticamente
s;.;manal.

15. N6mero de vezes que 0
consumidor adquire certos

produtos por mes

Perguntado aos respondentes quais os
produtos mais adquiridos por mes, a
pesquisa obteve as seguintes respostas:
em primeiro lugar, paes frescos com
17,5 vezes; carnes frescas com 9,1
vezes; frutas/verduras/legumes com
8,3 vezes; bebidas nao alc60licas com
8,1 vezes; bolos/doces frescos com 7,3
vezes.

Analisando 0 fenomeno por regiao
observou-se 0 seguinte comportamento:

- para a categoria peixe fresco, a media
de compra/mes e de 4,5 vezes,
entretanto, para a regiao 8 (Norte), 0
consumo verificado foi de 8,3 vezes,
praticamente 0 dobro das outras
regi6es;

- frios e queijos cuja media e de 7,0
vezes ao mes, a regiao 7 (Centro-Oeste)
compra quatro vezes ao mes;

- pao industrializado com media de 6,8
vezes/mes, assim se comport0u: a regiao
8 (Norte) apresentou 0 habito de comprar

esse produto com 0 dobro da media
apontada; a regiao 7 (Centro-Oeste)
apenas a metade das vezes; a regiao 6
(Sui) compra 9,2 vezes ao mes, afas-
tando-se 50% da media;

- bebida alc6olica, a regiao 2 (Sudeste
exceto Grande Rio e Sao Paulo) apresenta
o habito de compra em torno de 9,4
vezes/mes, 30% acima da media que e
6,9 vezes/mes;

- flores, a regiao 5 (interior de Sao
Paulo) compra esse produto cerca de 80%
mais vezes mes que as outras regioes, com
5,9 vezes/mes para 3,5 vezes, que
represent a a media.

Existem dois lugares que san preferidos
para fazer compras na opiniao dos
consumidores; 0 supermercado com
45,33% das preferencias e 0 shopping
center, com 35,70%.

Para as classes A e B 0 com-
portamento e identico, aparecendo pela
ordem de importiincia: shopping center;
supermercado; lojas de departamento;
feira; e lojas de conveniencia.

A classe C apresenta exatamente igual
a media geral, enquanto as classes D e
E, com comportamento semelhantes,
elegeram 0 supermercado como 0 local
preferido para fazer compra, em seguida
a feira e em terceiro 0 shopping
center.

A faixa etaria entre 25 e 64 anos nao
se altera com rela~o a media geral,
tendo 0 supermercado como 0 principal
local de compra, seguido do shopping
center. Os acima de 65 anos preferem
as feiras aos shopping centers, inver-
tendo a ordem do segundo e terceiro
lugares que aparecem nas demais faixas.

Perguntado 0 motivo principal que
leva 0 consumidor a preferir ir a urn
estabelecimento ou a outro, a realidade
relratou: ir ao supermercado, por
possuir variedade de op~oes; ir a feira
em fun~ao do pre~o; ir a loja de
conveniencia por ter novidade; ir a
loja de departamento pela variedade e
op<;oes; e ir ao shopping cenler em
fun«ao da variedade e op~oes. Observa-
se que 0 pre~o s6 e importante quando
se refere a ir a feira. A variedade e
op~6es e 0 motivo principal na decisao
de escolher os outros locais de compra •

*Tiaqo Cardoso Rosa e professor do Departamento
de Economia/UFPI. Especializa~o em Gerencia
e Tecnologia da Qualidade. Mestre em Gestao
Universitaria. Doutorando em Ciencias
Empresariais - Enfoque Marketing de Varejo
pela Univefl>idade del Museo Social Argentino.



o SISTEMA TRIBUmRIO BRASILEIRO

Atualmcntc prcscnciamos urn
crescente agravamento da divida
publica e uma crise fiscal do l~s-
tado brasileiro que ti veram sua
situar,;ao agravada. Todo csse qua-
dro e decorrcncia da politica
inconseqUente de inserr,;ao passiva
e subordinada do pals ao processo
de globalizar,;aofinanceira mundial.

Neste contexto se faz necessario
uma reestruturar,;ao, rccupcrar,;ao e
desprivatizar,;ao do Estado brasJeiro
rumo a urn novo mOdclo com
verdadeira justi9a social. autonomia
financeira para LJniao e as entida-
des subnacionais bem como a
utiliza9ao dos recursos publicos
objetivando prioritariamente dina-
mizar a economia, reduzir 0

desemprego e a miseria. Para tal
fim, deve 0 l~stallo funcionar co-
mo alavanca e po]o transformador
criamlo urn novo modelo de acu-
mular,;ao que vo]te a impulsionar a
economia nacional.

No passado recente, a consti-
tuir,;ao de 1988, embora sinalizasse
na linha lie atendimento llaS
demandas sociais, possuia diversas
imperfei9iies yue foram senllo
agravallas com a implementar,;ao
llo mOdelo e da pottica economi-
ca dos anos 90.

Como e do conhecimento geral.
objetivando a construr,;aode uma
sociedade mais justa e democratica
a reforma tributaria de 1988
determinou uma redivisao das
competcncias tributiirias entre as
lliversas esferas lie governo, com a
redw;ao l]O campo de competcncia
do Governo Federal e ampliar,;ao
das areas llos Estados e Muni-
cipios. Nessa linlla de ar,;ao 0

felleralismo se fortaleceu.
A rcforma tributaria de 1988

possibilitou aos govenl0S :3Ubnacio-

cionais uma ampliar,;ao de sua base
de tributos; uma maior autonomia
na gestao dos recursos recebidos;
uma maior participar,;ao nos recursos
federais (aumento dos percentuais
dos Fundos de Participar,;ao de
Estados c Municipios); alem dc
proibir a interfercncia da (Jniao na
politica tributaria das unidadcs
subnacionais.

Nos anos 90, de tristc memoria
(uma decada jogada fora) acontcceu
a implementar,;ao de uma linha
de politica economica nociva a
economia c a sociedade hrasileira,
agravallllo muitas questiies da
economia e da socicdade e piorando
o sistema tributario nacional.

Atualmcnte e quase consenso a
necessillade de uma nova reforma
trihutaria. Para 0 empresariado
nacional a atual estrutura tributaria
e ninjusta" por penalizar demais a
produr,;ao e com isso dificultar 0

desenvolvimento economico do pals.
Por outro lado, os governos mu-

nicipais, cstaduais e ate a l J niao, as
voltas com problemas orr,;amenta-
rios e na busca de conseguir mais
recursos, estao tambem a favor da
r,..alizar,;ao de uma reforma na
estrutura tributaria nacional.

Parcce existir uma yuase
unanimillalle entre empresarios,
governos c outros importantes
segmentos da sociellade, da urgente
nece5sidalle de rcformas na nossa
legislar,;ao fiscal. Os cnticos do
sistema vigente llizem yue ell' e
anacronico, llcfeituoso e cheio lIe
VlCIOS.

Diante lleste yuadro devemos
atcntar para a realidade revclalla
pelo atual modelo trihutario
brasJeiro. Urn dos principais problemas
lliz respeito a elevalla descentra-
ka<;ao lie recurso sobdo pela l Jniao,

cm decorrencia do repasse de rccur-
sos dos Fundos de Participar,;ao
para l~stados e Municipios.

o segundo ponto diz respeito a
essas unillalles subnacionais menos
descnvolvidas. Apesar do avanr,;o em
direr,;ao a autonomia financeira
dessas unidades, elas ainda depen-
dem forte mente das transfcrencias
govcmamentais continuando assim
sua dependencia politica.

o terceiro aspeeto diz respeito
ao· desinteresse llemonstrado pela
l Jniao nos ultimos oito anos pela
cohranr,;a dos impostos com par-
tilhallos como IPI e [R. 0
Govcrno Federal passou a adotar
a altenutiva de alargamento do
campo de incidencia liaS contri-
buir,;(ies sociais, seja atraves da
criar,;ao de nova contribui<;ao seja
por intermedio da majora<;ao de
a]iquotas. J)essa forma, a LJniao
contribuiu para piora da qualidalle
llo sistema.

l Jm outro ponto revela ser 0

Brasil urn dos poucos palses llo
muntlo onde convivem llois JV As
(Jmposto sobre Valor Agregallo). 0
exemp]o internacional llemonstra
ser 0 IVA urn imposto lie com-
petcncia eminentemente federal.
Acontece yue no Brasil existe 0

IPI (federal) e 0 JCMS (estadual)
atuallllo praticamente sobre a
mesma hase, numa clara implica-
r,;ao de duplicar,;ao de tributos.

Outro prohlema do sistema
tributario brasileiro estii relacionallo
ao ICMS. A. allor,;ao lIe aliquotas
diferenciallas entre os J:stallos
como mCllilla de politica de
incenti vos tra vestil!oS de estlillulos
financeiros para as em presas
realizallas nos anos 90 promove
beneficios fiscais e burla as
dctcnnina9(ies do Confaz.



A lei de responsabilidade fiscal,
que tenta impedir 0 desperdi:cio e 0

esbanjamento tlo dinheiro publico,
emhora objetive momlizar e me-
lhorar 0 ~erenciamento da coisa
publica c urn ~mnde entrave para
uma efetiva participa9ao do Estado
brasJeiro na busca de utJizar a
politic a publica para financiar urn
maior e mclhor desenvolvimento
com justi9a e melhorias sociais.
Como ultimo ponto, ~ostaiiamos Je
ressaltar 0 Jesetruilibrio na
composi9ao Ja car~a trihutaria true
esta assentatla nos impostos
intliretos, notadamente nas
contribui90es sociais incidentes
sobre 0 faturamento. A aJo9ao
desse tipo de imposto tornou 0

sistema perverso e re~ressivo,
contrario ao que OCOITenos paises
descnvolvidos.

Em decoITcncia dos problemas
apresentatlos pclo sistema trihutiirio
brasileiro, os a~entes economicos
acreditam true a nossa car~a trihu-
taria seja excessiva. As distor90es
existentes, principalmente no campo
da tributa9ao inJireta provocam a
percep9ao nos contrihuintes de trUe
a nossa car~a, alem Je alta, c
heterogenea.

N a realiJade, uma analise
comparaJa com os paIses da OCD 1~
(Or~aniza9ao para Coopera9ao e
Desenvolvimento) revela que a
earga tributaria brasileira c baixa
em rela9ao a mcJia dos val ores
ohservaJos na OCDE

Convcm esclarecer trUe a com-
para9ao pura e simples do nivel
da carga tributaria tende a ser
superficial e de deficiente poder
analitieo. Sao inumeras as dife-
rcn9as entre os sistemas e,
principalmente, entre as socieda-
des sobre as trUais as cargas inci-
dem trUe pouco se pode concluir da
simples compara9ao de numeros.

A estrutura dos impostos no
BrasJ se revcla injusta em virtude
de sua caraclerlstica regressiva, ou
seja, alem da participa9ao da
trihut~ao da rcnda ser baixa, quase

inexistente para as grandes fortunas,
hemn9as e sohre a propriedadc. J3la
se concentra na pessoa jUrltlica, 0

que afeta negativamente a
competitiviJaJe do,;; produtos
nacHmars.

Existem inumeras Jistor9()eS e
privJcgios acumulaJos ao longo Jo
temp;). A reforma do aparelho fiscal
para ser hem-sucedida nao deve se
restringir a sedutora iticia de uma
mera simplifieac;ao tlos trihutos,
como vem sendo proposto, com
apoio ercscente, por algumas correntes
As mudanc;as a serem realizadas
devem seguir as normas da
equidatic e da capaciJaJe lIe
pagamento, contrihuinlio para uma
verJadeira "justi9a social". 0 modclo
a ser seguido e implementado Jevc
ser de tal modo true todos paguem
impostos Je acordo com suas posses
e nao somente detenninaJas classes.
Com isso, trUeremos dizer que a
reforma deve procumr ampliar a
base tributaria, transformar em
contrihuinte muito dos trUe hoje
nao pagam impostos, e ao mesmo
tempo Jcve diminuir a carga
trihutaria dos trUe atualmente estao
a eontribuir.

E inconeebivel a existcncia de
urn sistema trUe pennite as grandes
forlunas e determinadas classes
SOCIalS terem seus interesses
protegidos e beneficiados pclas leis,
e, por outro laJo, penaliza a
produ9ao, 0 eonsumidor e os que
estao contribuinJo para 0 sistema.
Esse fato provoea injusti9as e
distor90es, impedindo a melhora
no perfJ Ja distrihui9ao de renda
naci(male

Samuel Costa Filho * c professor Jo
Departamento de Cicneias j~cv-
nomicas/Ul':::PI, Doutorando do
lnsntuto de Eeonomia/lJNICAMP.

lND1CE DE PREc.=OS
AO CONSUM1DOR

(usta de Vida
Teresina

o comportamento dos pre<.<os dos
produtos alimentfcios foi decisivo para
a defini<.<iio do perfil da infla<.<iio do
teresinense durante 0 mes de setem-
bro.

Foi constatado urn crescimento medio
de 0,55% para 0 conjunto dos pre<.<os
dos produtos e servi<.<os demandados
pela popula<.<ao local, percentual que
elevou a varia<.<iioacumulada no ana de
2002 para 4,82% e ados ultimos 12
meses para 9,33%.

Avaliando-se 0 resultado de forma mais
generalizada, constatou-se uma forte
correla<.<iio do mercado local com a
conjuntura nacional, especial mente no
que toea ao comportamento da moeda
nacional e sua rela<.<iio com 0 dolar
americano. Isto pode ser visualizado a
partir das majora<.<6es do oleo de soja,
que, so em setembro, cresceu 6,54% e
foi responsavel por cerca de 18% do
aumento de 0,55% verificado no IPC-
Teresina, e da margarina e do panifica-
dos, majorados respectivamente em
3,90% e 3,63%.

Ressalte-se ainda que estes produtos
acumularam aumento, nos ultimos 12
meses, de 31,14%, 17,57% e 33,03%.

Tambem apresentaram cresci men to
destacado no mes de setembro/2002:
a cebola (+20,38%), as roupas de banho
(+9,87%), a batata inglesa (+9,89%) e
os queijos (+6,01 %). Amenizando os
impactos dos aumento citados acima,
apareceram com pre<.<os inferiores
aos praticados no mes anterior, 0 tom ate
(15,31 %), 0 ovo (3,29%), a gasolina
(3,03%), 0 a<.<ucarcristal (0,99%) e 0
feijiio (0,53%).

CUSTO E VAR]A<;:AO DA
CESTA BASlCA

A cesta de produtos basicos, definida
pelo Decreto-Lei n 399, de 30 de abril
de 1938, que para a regiiio Nordeste e
composta' por doze produtos cujas
quantidades constam de nutrientes
mfnimos para a alimenta<.<iio de uma
pessoa adulta ao longo de urn mes,
custou ao trabalhador teresinense a
importflOcia de R$ 100,11 (cern reais e
onze centavos), valor 0,80% menor que
o custo dos mesmos produtos verifica-
do no Ultimo mes de agosto/2002, que foi
de R$ 100,92 (cern reais e noventa e
dois centavos).

Essa queda de pre<.<os observada no
custo dos produtos da cesta basica
justifica-se pela queda dos pre<.<os de
produtos como 0 tomate, a carne bovina
e a banana, verificada ao longo do mes
de setembro/2002.

Fonte: Funda~ao Centro de Pesquisas
Economicas e Sociais do PiaU! - CEPRO



Solimar Oliveira Lima, Doutor em
Historia/PUCRS e professor do Depar-
tamento de Ciencias Economicas/UFPI,
estti coordenando um projeto de exten-
siio denominado Sexta Btisica - Debates
necesstirios para entender economia. 0
projeto visa possibilitar aos discentes
do Curso de Economia e todos aqueles
interessados em temas economicos, uma
melhor compreensiio acerca da con-
juntura economica estadual, nacional
emundial. Pretende ainda, democra-
tizar 0 saber e estimular a compreensiio
sobre 0 mundo em que vivemos.

Os debates acontecem (salvo impe-
dimento de forc;a maior) na ultima
sexta-feira de cada mes no auditorio
do CCHL as 16:00 h. 0 evento de-
senvolve-se em do is momentos: no
primeiro, 0 conferencista discorre sobre
um tema previamente escolhido e.a
seguir, 0 publico presente e convidado
a realizar interpelac;oes.O Conselho
Regional de c'conomia-22u Regiiio/
Piaui e um dos parceiros na realizac;iio
do projeto.

o primeiro debate ocorreu em maio
com a palestra proferida pe/o profes-
sor do DECON/UFP1, Samuel Costa
Filho, DOUlorando do Instiluto de Eco-
nomia/UNICAMP, que abordou 0 tema
"A Crise Argentina e 0 Reflexo na

'Economia Brasileira ".
o segundo debale ocorreu em junho

e contou com a presen~'a do professor
Reinaldo Antonio Carcanholo da
Universidade Federal do Espirito Santo,
Ph.D em Economia pela Univer-
sidade Autonoma do Mexico, que
discorreu sobre "Globalizac;iio, Espe-
culac;iio e Perspectivas Economicas.".
o citado professor participou ain-
da de outro evento organizado pela
Coordenac;iio do Curso de Economia,
cujo lema tratado foi: "NovaS' Direlrizes
Curriculares do Curso de Economia ".
A Vice-Governadoria do Estado do
Piaui atraves do economista Felipe
Mendes, professor do Departamento de
Economia/UFPI, C 0 CORE CON/PI,
tornaram possive/ a vinda do professor
Reinaldo Carcanholo a Teresina.

"A Inserc;iio Subordinada da £co-
nomia Brasileira na Nova Ordem
£conomica Mundial" foi 0 tema do
terceiro debate realizado em agosto,
apresentado pe/o professor l.uiz Carlos
RodriKues Cruz "Puscas", Lspecialista
em Eco/lomia Rural pe/a Universidade
de Campinas-PB e Coordenador do
Curso de Economia/UFPI

o quarto debate aeonteceu em
setembro. A palestrante foi a profes-
sora do f)f:CON/UFPI, Maria do
Socorro Ura Monteiro, Doutora em
Teoria Economica pe/a Unicamp/SP'

Da esquerda para a direita:prof. Edson de Castro Lima. Chefe do DECON/UFPI, prof. Reinaldo Carcanholo,
profa. Socorro Lira e 0 economista Pedro Andrade. Presidente do CORECON/PI.

Da esquerda para a direita:prof. prof. Luiz Carlos Rodrigues Cruz ·'Puscas'·. prof. Samuel Costa Filho e 0
economista Pedro Andrade.



CUSTO DA CESTA BAsICA E RELA<;Ao COM 0 VALOR DO SALARIo
MINIMO OFICIAL - OUTUBRO/2001 A SETEMBRO/2002

CUSTO DA VARIA<;AO
MESES CESTA PERCENTUAL

EM R$ (A) CESTA
Outubro 90,82 1,87
Novembro 95,94 5,64
Dezembro 98,03 2,18
Janeirol02 103,12 5,19
Fevereiro/02 98,90 -4,09
Mar~o/02 102,29 3,43
Abril/02 98,35 -3,85
Maiol02 95,08 -3,32
Junhol02 99,14 4,27
Julhol02 96,15 -3,01
Agosto/02 100,92 4,96
Setembro/02 100,11 -0,80
Fonte: Fundat;:ao CEPRO/Departamento de Estatistica e Informatica
C*) Percentual do salario minima comprometido pelo CUSIO da Cesta Basica

VR. SALARIO
MINIMO
EM R$ (B)
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

AlB
(*)
50,46
53,30
54,46
57,29
54,94
52,83
49,18
47,54
49,57
48,07
50,46
50,06

vARIA~AO ANUAL DO IPC - TERESINA, SEGUNDO GRUPOS
GRUPOS ANOS

1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Alimenta~ao 6,60 7,79 10 )2 4,29 13,75 12,27
Habita~ao 8,05 9,93 14,91 6,52 10,43 9,97
Artigos de Residencia 6,49 6,42 12,56 8,18 4,33 6,41
Vestuario 9,88 12,68 12,30 6,51 8,47 6,15
Transp. e Comunica~6es 23,57 6,37 24,63 18,40 10,42 3,71
Saude e Cuid. Pessoais 11,53 9,16 14,40 6,18 4,16 7,93
Servi~os Pessoais 8,56 4,81 5,59 5,12 12,19 9,97
Iodice Geral 9,67 8,05 12,57 6,99 10,85 9,33
Fonte: Fundat;:iio CEPRO/Departamento de Estatistica e Informatica
*Situat;:iio em setembro/2002

COMPOSI<;Ao, QUANTIDADE E VALOR
DA CESTA BAsICA - SETEMBRO/2002

VARIA<;AO
PRODUTOS QUANT. VALOR PERCENTUAL

($) No Mes 12 Meses
A~ucar Cristal 3,00 kg 2,11 0,99 -4,74
Arroz 3,60 kg 3,98 1,95 16,42
Banana (frutas) 7,50 dz 11,91 -0,64 -27,94
Cafe em po 0,30 kg 1,52 2,68 -6,30
Carne bovina 4,50 kg 21,39 -0,99 12,12
Farinha de Mandioca 3,00 kg 2,95 -0,29 8,89
Feijao 4,50 kg 9,56 -0,53 15,81
Leite Pasteurizado 6,00 I 6,21 1,21 12,06
Margarina 0,75 kg 3,02 3,90 17,57
Oleo Vegetal 0,90 I 2,17 6,54 31,14
Pao 6,00 kg 20,89 3,63 33,03
Tomate (verduras) 12,00 kg 14,40 -15,31 76,43
TOTAL 100,11 -0,80 12,29
Fonte: Fundat;:iio CEPRO/Departamento de Estatistica e Informatica
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