
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.
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