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"Estavam os habitantes nas suas casas ou a
trabalhar nos cultivos, entregue cada urn aos
seus afazeres e cuidados, quando de subito se
ouviu soar 0 sino da igreja. Naqueles piedosos
tempos (estamos a falar de algo sucedido no
seculo XVI) os sinos tocavam varias vezes ao
longo do dia, e por esse lade nao deveria haver
motivo de estranheza, porem aquele sino
dobrava melancolicamente a finados, e isso,
sim, era surpreendente, uma vez que nao
constava que alguem da aldeia se encontrasse
em vias de passamento. Safram ponanto as
mulheres a rua, juntaram-se as crian~s, deixa-
ram os homens as lavouras e os mesteres, e
em pouco tempo estavam todos reunidos no
adro da igreja, a espera de que lhes dissessem
a quem deveriam chorar. 0 sino ainda tocou por
alguns minutos mais, finalmente calou-se.
Instantes depois a porta abria-se e urn campones
aparecia no limiar. Ora, nao sendo este 0 homem
encarregado de tocar habitualmente 0 sino,
compreende-se que os vizinhos the tenham
perguntado onde se encontrava 0 sineiro e
quem era 0 morto. "0 sineiro nao esta aqui, eu
e que toquei 0 sino", foi a resposta do
campones. "Mas entao nao morreu ninguem?",
tornaram os vizinhos, e 0 carnpones respondeu:
"Ninguem que tivesse nome e figura de gente,
toquei a finados pela Justi<.<aporque a Justi<.<a
esta morta." Acontecera que 0 ganancioso senhor
do lugar andava desde ha tempos a mudar de
sftio os marcos das estremas das suas terras,
metendo-os para dentro da pequena parcela
do campones, mais e mais reduzida a cad a
avan<.<ada.0 lesado tinha come<.<adopor protes-
tar e reclamar, depois implorou compaixao, e
finalmente resolveu queixar-se as autoridades
e acolher-se a prote<.<ao da justi<.<a. Tudo sem
resultado, a espoliac;ao continuou. Entao,
desesperado, decidiu anunciar urbi el orbi
(uma aldeia tern 0 exato tamanho do mundo para
quem sempre nela viveu) a morte da Justic;a.
Talvez pensasse que 0 seu gesto de exaltada
indignac;ao lograria comover e por a tocar todos
os sinos do universo, sem diferenc;a de rac;as,
credos e costumes, que todos eles, sem excec;ao,
o acompanhariam no dobre a finados pela
mone da Justic;a, e nao se calariam ate que ela
fosse ressuscitada. Urn clamor tal, voando de
casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade
em cidade, saltando por cima das fronteiras,
lanc;ando pontes sonoras sobre os rios e os
mares, por forc;a haveria de acordar 0 mundo
adormecido ... Nao sei 0 que sucedeu depois,
nao sei se 0 brac;o popular foi ajudar 0 campones
a repor as estremas nos seus sftios, ou se os
vizinhos, urna vez que a Justic;a havia sido
declarada defunta, regressaram resignados, de
cabec;a baixa e alma sucumbida, a triste vida
de todos os dias. E bem certo que a Hist6ria
nunca nos conta tudo ..."
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gRAStL: PAts DO FUTURO'
Nos anos 60 e 70 era muito comum

se ouvir a frase: "Brasil e 0 pais do
futuro". Na verdade a frase nao era
destituida de fundamento. 0 Brasil a
partir dos anos 50 come~ou a construir
uma estrutura industrial semelhante a
dos paises desenvolvidos, chegando a
se colocar entre as oito potencias
industriais do mundo.

A frase significava para muitos uma
esperan~a de que 0 pais em pouco
tempo poderia superar seus problemas
sociais, legando a sua popula~ao altos
niveis de vida. 0 maior destes problemas
era a forte concentra~ao de renda
existente, a qual era responsavel por
grandes injusti~as sociais, refletidas no
fato de que milh6es de brasileiros
viviam na mais absoluta pobreza.

o processo de substitui~ao de
importa~6es foi capaz, atraves de
financiamento extemo e a presen~a
maci~a do Estado na economia, criar
uma economia nacional pujante em
termos industriais, embora com fortes
la~os de dependencia com 0 exterior e
profundas desigualdades regionais e
sociais. A dependencia extern a se referia
a soma de recursos financeiros inter-
nacionais que entraram no pais durante
as decadas de 50, 60 e 70 que financia-
yam os blocos de investimentos
governamentais em setores de bens
intermediarios e de insumos, tais como
siderurgia, energia, combustiveis, pe-
troleo e petroquimica, minera~ao, infra-
estrutura economica, telecomunica~6es
e telefonia, avia~ao, etc.

A outra face da dependencia externa
foi a forma~ao da industria brasileira, em
que os setores mais dinamicos foram
constituidos por empresas multinacio-
nais que se instalaram no Brasil em
condi~6es das mais vantajosas,
reproduzindo no pais 0 mesmo trajeto
de seu pais de origem com a vantagem
de lan~ar produtos, tecnologia e proces-
sos totalmente desenvolvidos fora,
possibilitando duplos beneficios em
termos de lucratividade. Com isso, a
economia brasileira se tornou uma das
mais internacionalizadas e atrativas do
mundo, com urn montante de inves-
timentos estrangeiros em mais de 30%
do PIB, sendo a quarta economia no
mundo em termos de coeficiente de
abertura para 0 capital foraneo.

A contrapartida desse processo foi a
renuncia em gerar no pais urn sistema
de ciencia e tecnologia proprio, pois a
tecnologia vinha embutida nas ma-
quinas adquiridas no exterior e na
capacidade produtiva das empresas
estrangeiras. Por isso, 0 Brasil ainda
hoje aplica muito pouco em P&D, seja
em institutos estatais, seja nas
empresas. E exemplo disso, 0 baixo

desempenho das universidades
brasileiras nos testes dos "prov6es"
que saD realizados anualmente pelo MEC.

A burguesia nacional se desenvolveu
em set ores subordinados e a reboque
das empresas estrangeiras e/ou se
confonnou com 0 dominio de setores
industriais competitivos e de baixas
taxas de rentabilidade, incluindo-se os
ramos comercial e de servi~os. Em
termos de setores dinamicos somente
nas industrias do a~o, do papel e
celulose e do cimento ocorrem 0
dominio de grupos nacionais. Com isso,
a burguesia nacional fica carente de
identidade e com baixa capacidade de
comandar urn projeto nacional de
desenvolvimento consistente e que
priorize os interesses nacionais, sem 0
ran~o do nacionalismo.

A introdu~ao de empresas modernas
com tecnologias de ponta no pais, com
urn mercado de trabalho crescendo
com altas taxas em virtude do forte
processo migratorio vigente somado
a alta taxa de natalidade brasileira,
constituiram uma correla~ao explosiva
geradora de baixos salarios e con-
centradora da renda e da riqueza
nacionais, contribuindo para a exclusao
de milh6es de brasileiros do mercado
e colocando serios limites as escalas
produtivas das empresas, com claros
prejuizos a competitividade interna-
cional do Brasil.

Ate 0 final dos anos 70, esse modelo
funcionou muito bern, apesar dos
problemas colocados. Durante os anos
80, com a crise de pagamentos do
Mexico, cessou 0 fluxo de recursos
para os paises em desenvolvimento.
Os Estados Unidos adotaram a politica
de juros altos e todo 0 dinheiro do
mundo se dirigiu para la. Com isso, 0
Brasil passou de absorvedor para
exponador liquido de recurs os para' 0
exterior, atraves de crescentes remes-
sas de juros, dividendos, lucros e
amortiza~6es de uma enorme divida
extern a, a qual cresceu assustadora-
mente com a subida dos juros
internacionais.

Com isso, 0 "circulo virtuoso" do
modelo de substitui~ao de importa¢es
se esgotou, pois 0 Estado perde sua
capacidade de financiamento e 0 pais
precisava se ajustar para viabilizar 0
pagamento dos encargos da divida.
Nos anos 80, 0 Brasil precisou
reduzir importa~6es e investimentos,
desvalorizar recorrentemente 0 cambio
e reduzir salarios para conseguir saldos
na balan~a comercial, visando homar
seus compromissos financeiros exter-
nos, num momenta de significativas
transforma~6es nos paradigmas tec-
nol6gico e industrial.

Para se ter uma ideia do esfor~o brasi-
leiro em formar uma economia modern a
dentro do paradigma metal-mecanico,
durante 0 periodo de 1965/80 a taxa
media de crescimento do valor adicio-
nado foi de 9,5% ao ano.Tal desem-
penho [oi suplantado somente por
Coreia do SuI (18,99%), Cingapura
(11,41 %) e Indonesia (10,20%) e foi
significativamente melhor que a media
dos paises desenvolvidos (4,66%) e em
desenvolvimento (6,55%) durante 0
mesmo periodo. Os complexos quimico
e metalmecanico (inclusive bens de
capital, bens de consumo duraveis e 0
setor automobilistico), que represen-
tavam 47,5% da produ~ao industrial em
1970, foram em 1980 responsaveis por
58,8% do produto total da industria.
Portanto, a estrutura industrial brasileira
nao era significativamente diferente da
maior parte das economias da OECD (os
32 maiores paises industrializados do
mundo). De fato, as tres economias mais
desenvolvidas tinham, aproximada-
mente, dois ter~os da sua produ~ao
industrial originada destes setores:
64,4% no caso dos EUA, 64,5% no
Japao e 69,8% na Alemanha Ocidental.

No entanto, entre 1980 e 1992 a in-
dustria de transforma~ao brasileira teve
sua produ~ao reduzida de 7,4%, em que
os setores que mais sofreram foram
bens de capital (queda de 44% no
periodo) e duniveis de consumo (queda
de 8%) exatamente aqueles que lidera-
ram 0 cresci men to no periodo anterior.
Mas, 0 mais importante, foi que 0 Brasil
nao se preparou para panicipar da nova
economia proveniente da tecnologia
informacional, a qual passou a dominar
o mundo, sobretudo a partir dos anos
80. Assim, 0 Brasil que era 0 mais serio
pais em desenvolvimento a reivindicar
uma vaga entre os paises desenvolvidos,
perdeu 0 "trem da historia" e hoje se
encontra muito distante do padrao
internacional de desenvolvimento
economico e social, tendo que come~ar
tudo de novo.

A nova divisao do trabalho inter-
nacional descarta a antiga divisao entre
"tres mundos" e "forja" uma nova di-
visao do trabalho em que as areas se
dividem entre os paises que ingressaram
na economia informacional como
produtores e difusores de novas
tecnologias, produtos e processos do
novo paradigma que saD os casos dos
EUA, Japao e a Uniao Europeia.

Entre esses paises, os sete mais
ricos do mundo, em 1990, eram
responsaveis por 90,5% da industria
mundial de alta tecnologia e detinham
80,4% do poder global do setor de
computa~ao e respondiam por
diferencial extraordinario em recursos



humanos qualificados, com 15 vezes
mais que os paises em desenvolvi-
mento. Em aplica~oes em P&D,
enquanto a America do Norte aplica
42,8% do .total mundial, a America
Latina e a Africa, juntas, eram respon-
saveis por apenas 1% do mesmo total.

Em segundo lugar vem os paises
que se integram ao primeiro grupo,
que se qualificam como paises recep-
tores de novas tecnologias e realizam
fortes rela~oes econ6micas com os
primeiros, inclusive participando inten-
samente em suas areas de influencia.
Entre essas areas de influencia, a
asiatica e a que mais cresce,
tornando-se a area de maior produ~ao
industrial suplantando, portanto, as
areas americana e europeia.

o Brasil precisa de urn projeto de
inser~ao que defina setores priori-
tarios que iran competir no mercado
mundial e que serao trabalhados
estrategicamente para serem compe-
titivos. Proteger e fortalecer setores
internos promotores de empregos,
setores fragilizados pela concorrencia,
setores decadentes e trabalhar setores
de tecnologia de ponta para diminuir a
dependencia externa. Para isso, vai
precisar trabalhar urn conjunto de
polfticas articuladas que passa por uma
bateria de incentivos 11 iniciativa privada,
aumentar os gastos das empresas em
pesquisas tecnol6gicas, em novas
tecnicas de gestao, em moderniza~ao e
automa~iio e em constante capacita~ao
em RH, marketing, produ~ao, inova~ao e
elabora~ao e implementa~ao de estra-
tegiascompetitivas.

As polfticas mais necessarias san as
de cunho industrial, comercial, C&T,
educacional, redistribui~ao de renda,
combate a miseria, dentre outras. Tudo
isso e necessario visando manter e Griar
areas de vantagens dinamicas visando
uma inser~ao vantajosa entre os paises
do segundo grupo.

Por ultimo vem os paises exclufdos
pela incapacidade de absorver as novas
tecnologias e pela estreiteza de seus
mercados. Os maiores candidatos san
paises da Africa e da America Latina. 0
Brasil pode participar do segundo grupo
de forma subordinada, se nao resolver
seus problemas estruturais atraves de
projeto minimo apontado acima.

o futuro do Brasil hoje e incerto. A
esperan~a se transformou em deses-
peran~a. Grande parte de nossas crianc;as
estao nas ruas ou em trabalhos
inadequados, fora da escola, ou ainda,
brigando com instituic;oes falidas como
as FEBEMs da vida. Boa parte de nos-
sos jovens estao dominados pelas drogas
ou morrendo na guerra do narcotrafico.
Nossas instituic;oes mais importantes
estao sendo corroidas pelo crime e
pela corrup~ao. Muitos politicos,
magistrados e policiais fazem parte
da folha de pagamento dos narco-
traficantes. A violencia urbana cresce
intensamente e se espalha por todo 0
pais. Tais indicadores revelam profunda
deteriora~ao de nossa sociedade que
apontam para urn profundo sub-
desenvolvimento, sinal contrario do
"Pais do Futuro" dos anos 60/70 •

*Wilian Jorqe Bandeira foi professor do Departamento de Economia IUFPI e urn paraense
-apaixonado pelo Piau!. Concluiu a gradua~o em Economia na Universidade Federal
do Para em 1973. Na Universidade Federal do Ceara, realizou Mestrado em Economia
nos anos 1974e 1975. A partir de 1976, leeionou economia na UFPI. Estudioso dedicado
das questoes s6cio-economicas piauienses, tornou-se pesquisador da Funda~o CEPRO
(1975-1989) e seu Superintendente (1975 a 1982). Na Universidade de Campinas-SP
conclui 0 Doutorado em Economia em 1989. Publicou dezenas de trabalhos sobre a
s6cio-economia piauiense enfatizando a agricultura, industria e 0 mercado de trabalho. A
tese defendida no doutorado enfocou 0 desenvolvimento no Estado do Piau!.
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William Jorge: caminhos e bandeiras

Uma vez mais consignamos registro sobre a morte do ilustre e ilustrado professor
da UFPI, localizado por mais de 25 anos no Centro de Ciencias Humanas e Letras
(CCHL).

Figura humana sob muitos aspectos distinta, W. Bandeira foi dos primeiros
em nossa IFES a abrir os caminhos da formar;ao pos-graduada, exemplar
experiencia junta e imediatamente seguida por vtirios novos pesquisadores
que, no calor mesmo do tempo, constituiriam 0 nucleo fundante do Departamento
e do primeiro curso de Economia no Piaui, em nivel de gradua<;tio universittiria.

Eram aqudes tempos, alitis, marcados pelo ascenso das manifesta<;6es contra
a ditadura, com esperan<;as aflorando a pele do povo do pais. A avidez pela
pesquisa, pelo conhecimento aplicado, ganhava as preocupar;6es medias de uma
fra<;tio significativa da inteligencia piauiense. A Funda<;tio Cepro, ligada ao
governo do Estado, irradiava iniciativas e resultados de variados estudos sobre
o Piaui. Em tudo, ou quase, do Piaui inteligente, W. Jorge ia fazendo marca, culti-
vando um referencial.

Seus estudos pos·graduados iluminaram a estrutura funditiria piauiense,
para que enxergtissemos nas suas entranhas a tessitura mais de duas vezes
secular de uma ordem dominadora que {como que] congelou 0 futuro local em
bases de atraso social marcantes, ainda nao de todo rompido.

Sobre ele, disse-me certa vez 0 professor Wall Ferraz, ser "uma pessoa que a
elite dirigente do Estado deveria ter a coragem de convocar" para as tarefas de
administra<;ao publica e governo. Teria papel decisivo na redenr;ao do Piaui,
com certeza. E Ferraz sabia do que estava falando.

Nao diria que Bandeira deixou-nos sem-bandeira: no curso e no departa-
/ilento de Eco/lomia, no CCHL e na UFPI, ele arrebatou e ergueu muitas delas,
outras hasteou pelas margens, vtirias andam meio desanimadas; um numero
inumertivel de outras hti por serem criadas e agitadas em prol do
desenvolvimento desta terra de roceiros e vaqueiros corados ao sol deste
equinocio latifundido em ltigrimas valentes dos que nao desist em de lutar.

Ainda em dezembro, com nosso colega Felipe Mendes a animar ° projeto,
lan<;amos no CCHL, em livro, para incensar 0 -Piaui contralatifunditirio, 0 texto
PIAU!: Evolu<;ao, Realidade, Desenvolvimento, um esforr;o de interpreta<;tio
declaradamente elaborado com forte inspirar;ao do professor de economia agora
relembrado.

Foi 0 tributo possivel que naquele instante de sua partida esta casa de estudos
fizemos a William Jorge Bandeira. Alem, claro, de logo em seguida· term os dado
a vida intelectual do Piaui e do Brasil, com 0 grau de economista, uma mor;a
bonita chamada Maira Rolim Bandeira, filha-familia desse homem exemplar.

E assim a caminhada.



Este artigo tern como objetivo suscitar
uma reflexao sobre os determinantes
da ado~ao da forma federal de Estado,
uma vez que a grande transforma~ao
politica ocorrida no Brasil, atraves
das elei~6es de 2002, indica a necessi-
dade de urn novo pacto politico, com
vista a implementa~ao de urn projeto de
desenvolvimento nacional, democnitico
e popular.

Antes de analisarmos os determinantes
da ado~ao da forma federal de Estado,
faz-se necessario debatermos 0 conceito
de federalismo, em decorrencia da
dificuldade de conceitua-Io, haja vista
que 0 mesmo e derivado de diversas
matrizes teoricas historicamente
an.tag6nicas, uma vez que federalismo
se constitui em urn objeto complexo de
analise, cuja complexidade se alicer~a
na capacidade de resposta a urn pro-
blema geral, que tern uma polaridade
contraditoria e articulada.

A palavra federalismo e originaria do
Latim, cujo significado e pacto, contrato.
De acordo com 0 Dicionario Aurelio
(1986, p.765), federalismo consiste na
"Forma de governo pe/o qual
varios eswdos se reunem numa s6
na{:iio, scm perderem sua autonomia
fora dos neg6cios de interesse
comum". Atraves desse conceito infe-
rimos que nao temos condi~6es de
definir federalismo em term os estrita-
mente conceituais, senao como urn
Estado composto por diferentes estados.

Todavia, essa constata~ao desperta
distintos questionamentos: Qual a
origem do federalismo? Quais seus
determinantes? Como se desenvolveu
seu processo evolutivo?

De acordo com Willian Riker 0
federalismo tern sua origem na
degenerescencia dos antigos imperios,
o que significa afirmar que com a
dissolu~ao dos imperios, a proposi~ao
do federalismo se constitui em alter-
nativa viavel. Essa alternativa possui
como sustentaculo 0 estabelecimento
de subdivis6es independentes, as quais
incorporavam as vantagens tecnolo-
gicas responsaveis pela produ~ao de
riquezas e armas favorecendo a
concorrencia.

A forma constitucional do federalismo
garante a~6es conjuntas de diversos
governos locais, inclusive militar, 0 que
poderia ser impossivel em govern os
separados. Ou melhor, 0 federalismo
consiste em uma forma de governo
que pode situar-se entre a alian~a e 0
imperio. Sendo que a alian~a se embasa
na autonomiza~ao das unidades go-
vernamentais, exceto quando man tern
alian~as para defender os interesses do
conjunto. Enquanto que 0 governo
imperial nao man tern a~6es conjuntas,
porque uma unidade conquista e co-
manda as demais, ou seja, a unidade
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central detem autoridade total.

Os dois tipos de governos apresentam
vantagens e desvantagens. A vantagem
da alian~a, funda-se na preserva~ao das
unidades governamentais e a desvanta-
gem se alicer~a no sentido de tomada
de decisao, na qual faz-se necessario
urn ample processo de discussao para
que as decis6es sejam unanimes, 0 que
frequentemente pode provo car 0 fim
da alian~a. As vantagens do imperio se
apoiam na condi~ao sobre a qual
a dire~ao e a decisao sobre a~6es sac
tomadas centralizadamente. A desvan-
tagem se sustenta quando os interesses
dos govern os locais sac sacrificados as
expensas do interesse imperial. Por
conseguinte, 0 federalismo se constitui
em uma forma de governo na qual 0
Governo Central mantem total autori-
dade em algumas esferas de governo,
por exemplo, quest6es militar e externa,
e os governos locais mantern em outras
esferas, por exemplo, a lei criminal.

Portanto, para Willian Riker 0
federalismo consiste em urn pacto poli-
tico, cujo objetivo primordial e a agre-
ga~ao de novas areas dentro de urn
determinado governo, isto e, objetiva a
expansao territorial. Na realidade 0
federalismo passa a se constituir em
urn projeto federalista de organiza~ao
territorial do poder politico dos Estados
Nacionais.

o colapso de imperio, grandes
territorios e urn Governo Central
autoritario, geralmente ocorre atraves
de grandes rebeli6es. Esse movimento
libertario ao mesmo tempo em que
promove 0 surgimento de subdivis6es
politicas, possibilita que os mesmos
tenham condi~6es de se direcionar para
tres diferentes caminhos:

l)transformar as subdivis6es em
unidades politicas independentes, nao
obstante, as mesmas nao apresentam
caracteristicas proprias para se tor-
narem uma unidade politica possivel,
decorrente das condi~6es tecnologicas;

2)manter as subdivis6es indepen-
dentes somente com autonomia politica,
situa~ao que explicita que ocorreu
apenas troca do rei (soberano), deixan-
do, portanto, as subdivis6es vulneraveis
a urn novo ataque imperialista;

3)as subdivis6es politica e adminis-
trativamente se unirem em uma forma
federativa. Na realidade podemos inferir
que federalismo, nesta referida
circunstancia significa uniao e nao
descentraliza~ao.

Entao, 0 federalismo refere-se a uma
vasta gama de arranjos politicos com-
plexos, no qual se concilia contradi-
toriamente a unidade e a diversidade.

o federalismo caracteriza-se pela
existencia de for~as opostas de intcgra-
~ao e desintegra~ao em urn determinado
territ6rio geografico, ou seja, do ponto
de vista da historia comparada, urn
ordenamento estatal federalista consiste
em urn campo de tensao entre as for~as
centripetas e centrifugas.

o elemento centrifugo de determi-
na~ao do federalismo funda-se na
identidade historica de grupos e
alian~as, que nao aceitam se agrega-
rem ou apresentam reservas, a sua
integra~ao em uma estrutura estatal
central.

Do ponto de vista das for~as
agregativas, temos que os elementos
centripetos se relacionam com 0 inte-
resse de integrar-se a urn mercado
maior, a necessidade de defesa comum
contra a amea~a estrangeira, ao
amadurecimento da identidade his to-
rica do Governo Central, ao interesse
de determinados grupos e alian~as
em conquistarem poder c, finalmente,
temos ainda como for~a agregativa
a inercia das unidadcs politicas.

Atraves, entao, da analise dos
elementos integrativos e desintegra-
tivos observamos que 0 funcionamento
de sistemas federalistas esta sujt:ito a
mudan~as permanentes, sendo assim 0
federalismo se constitui em urn con-
ceito extremamente dinamico. Neste
sentido, deduzimos que nao existe
federalismo em abstrato, mas somente
existe federalismo atual em determinada
federa~ao.

Por conseguinte, a norma basica de
identifica~ao do federalismo e a
Constitui~ao Federal, na qual devera
constar .que existem dois niveis de go-
verno que regulamentam sobre 0
mesmo territorio e 0 mesmo povo,
como tambem devera cxistir alguma
garantia de autonomia para cada
govemo dentro de sua propria esfera de
a~ao.

Portanto, Willian Riker interpreta 0
federalismo como uma barganha
introspectiva entre os lideres nacionais
e os locais, com 0 objetivo prccipuo
de agregar territorios e melhorar a
cobran~a de impostos e as armas e,
uma barganha na qual, cada urn dos
niveis de governo possui autoridade
para tomar decis6es independente do
outro.

Entretanto, existem limites entre os
graus de independencia de tomada de
decisao, uma vez que 0 excessive
poder dos governos locais sobre 0
Governo Federal podera levar a
fragiliza~ao dos primeiros, como
tambem 0 excessivo poder do Governo
Federal sobre os governos locais po-
dera concorrer para a constitui~ao de
urn governo imperial. Dai, concluirmos
que devera existir uma dosagem entre
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os graus extremos de maximo e minima
de tomada de decisocs independentes.

Logo, a barganha constitucional funda-
menta-se no instrumento explicativo
da necessidade de todos os govern os
de grandes territorios (exceto a China)
possuirem Constitui«ao Federal, pelo
menos no nome, como suporte insti-
tucional para garantir que os governos
envolvidos no pacto, nao corram 0 risco
de desrespeitarem-na.

As circunstancias em que se assentam
a barganha federal necessaria para a
cria«ao do federalismo (condi«oes que
estao presentes em todos os federalis-
mos que sobreviveram) sac as seguintes:

1) expansao territorial: os governos
constituintes desejam expandir 0 con-
trole de seus territorios, porem, devido
a incapacidade militar e ideologica de
domina«ao, eles sac obrigados a ofere-
cer concessoes, sendo assim, os gover-
nos executam 0 desejo de expansao
territorial sem 0 uso da for«a; e,

2) militar: os participantes da barganha
se dispoem a realiza-la devido 0 perigo
mili tar-diplomtitico extemo.

Consequentemente, Willian Riker
afirma que a analise da barganha fe-
deral levou a falacia ideologica de que
a forma federal de governo necessa-
riamente garantira a liberdade. Para 0
autor 0 federalismo envolve apenas a
garantia da autonomia dos governos
membros, contrariamente a alguns
trabalhos de outros autores que
confundem esta garantia com a no<;ao
de uma sociedade livre.

Para Willian Riker 0 federalismo
surgiu com 0 objetivo genuino de
garantir a expansao territorial e militar,
isto e, 0 federalismo surgiu como uma
barganha de poder e nao de liberdade.
Portanto, na realidade, 0 federalismo se
constitui na representa<;ao do espa«o
em que 0 mesmo se encontra (socie-
dade), seja esse espa<;o livre ou uma
ditadura. Logo, asseveramos que e falsa
a ideia de que 0 federalismo preserva
a liberdade. No fundamental, 0 fede-
ralismo corresponde a uma forma de
resolver os problemas de expansao do
territorio, -Ievando em considera<;ao
certas condi«oes sociais, criando algum
senso de interesse comum.

Neste senti do, faz-se mister analisar
o motivo pelo qual Willian Riker consi-
dera a Conven«ao de Philadelphia, de
1787, 0 marco historico na estrutura
das federa<;oescontemporaneas.

o velho ou Peripheralized Federalism
surgiu inicialmente na Antiga Grecia
apos a guerra Peloponesa, com a
proposi«ao exclusivamente militar.
Esta forma de federalismo era fechada
para a realiza«ao de alian<;as e 0 poder

se concentrava nos governos locais,
transformando-os, praticamente, em
uma confedera«ao.

Este tipo de forma<;ao federal, tam-
bem promovia guerras militares com a
finalidade de agregar terras ao seu
territorio, todavia, apos a disputa,
alguns governos eram totalmente
destruidos, enquanto outros centra-
lizavam-se completamente. Situa«ao que
demonstrou, claramente, que alguns
govern os locais rejeitaram a forma
federal por acha-la ineficiente em
compara<;aocom a forma imperial ou
nacional.

o Congresso Continental de 1774, as-
sentado em comites nao-govemamentais
apossou-se da autoridade britanica,
fazendo com que nos Estados Unidos
da America 0 novo Governo Nacional
de 1776 se constituisse em uma
federa<;ao, apesar de ser ainda urn
peripheralized federalism.

Em 1781, 0 congresso americano
forrnalizou a constitui<;ao que limitou 0
poder do Governo Central a apenas
questoes militar e externa, correios e
disputa territorial entre os estados,
reservando aos governos locais maiores
poderes. Condi«ao que retrata a origem
local dos delegados ao congresso, uma
vez que os mesmos precisam ser
nomeados anualmente pela legislatura
local.

A paz reinou nos Estados Unidos da
America ate 1783, quando os naciona-
listas se envidaram em urn movimento
visando a Reforma Constitucional. 0
movimento nacionalista era composto
de militantes que temiam 0 recome<;o
da guerra com a Gra-Bretanha ou uma
confronta<;ao com a Espanha, pelos
que se posicionavam contrarios a
ineficiente politica fiscal dos governos
estaduais e pelos que desejavam a
expansao comercial, por meio de
modifica¢es nas tarifas nacionais (atra-
yes dos impostos), modifica<;ao na
regula<;ao do comercio (por meio da
Conven«ao de Anapolis) e pelo
fortalecimento do Governo Central
(atraves da Conven<;aode Philadelphia).

Os Virginianos, em 1787, foram os
agentes politicos principais para a
discussao da Conven<;iioda Philadelphia
James Madison, escreveu alguns ele-
mentos para 0 plano de reforma e, 0
principal delegado de _Virginia, 0
Governador Edmund Randolph con-
cedeu urn plano que se tornou a base
de discussao para a Conven<;ao e para
a elabora«ao da Constitui<;ao.

o resultado do amplo debate ocorrido
na Conven<;ao foi 0 reconhecimento da
forma fundamental do Plano de Virginia,
o qual encontra-se alicer«ado nos
seguintes pontos:

quais sac 0 legislativo, 0 executivo eo.
judiciario, cad a urn com certa inde-
pendencia e dotado de autoridade
nacional;

2)duas casas legislativas as quais estao
sujeitas a condi~ao de veto pelo execu-
tivo; e,

3)um poder judiciario com jurisdi<;ao
sobre uma grande quantidade de
quest6es.

A significancia essencial do processo
de Reforma Constitucional, se embasa
na hludan~a do metodo de escolha do
poder executivo e do poder judiciario e,
na elimina~ao do veto nacional a legis-
la~ao estadual. 0 Plano de Virginia
produziu, portanto, urn Governo Nacio-
nal com autoridade superior a autori-
dade dos governos estaduais.

Consequentemente, as reformas
constantes na Conven<;aode Philadelphia,
de 1787, se constituiem em urn marco
historico na estrutura<;ao das federa-
¢es contemporaneas, devido as mesmas
consistirem na matriz do moderno
federalismo centralizado, em urn
federalismo que apresenta uma perfeita
conexao entre sociedade e governo, na
qual os grupos participativos locais
preferem governos locais para defen-
derem seus interesses e em urn federa-
lismo onde existem varios centros de
delega«ao auton6mos, nos quais os
individuos tern dupla cidadania, uma
relacionada ao governo central e outra
relacionada ao governo local.

Conforme Willian Riker, 0 sistema
partidario e extremamente importante
para 0 processo de barganha, devido 0
mesmo refletir uma certa flexibilidade
entre os dois extrem'os: a descentra-
liza«ao e a centraliza«ao. Na realidade,
para 0 autor, 0 sistema partidario exerce
uma papel de interlocutor dos anseios
das regi6es para a na~ao e vice-versa.

No fundamental para Willian Riker as
reformas se constituem em urn federa-
lismo que possui uma natureza de
barganha pragmatica, cujo produto,
pacta federativo, apresenta condi<;6es
de assumir diferentes formas legais e
institucionais, de acordo com 0 tipo de
negocia<;ao vigente em cada momenta
historico e em cada lugar, 0 que nao
significa em identificar 0 federalismo
como efemero.

Tendo em vista 0 conceito de fede-
ra~ao de Willian Riker se consubstanciar
em uma barganha constitucional entre
governos, com 0 objetivo explicito de
expandir seus territorios, inferimos que a
mesma e operacionalizada por meio de
concess6es ou atraves da conquista
militar. Sendo assim a barganha consiste



no centro de gravidade do pacto federal.
as governos participantes da barga-

nha, ou seja, as unidades constituintes da
negocia«ao devem ser equipotentes,
individual ou coletivamente (regioes).
Nesta perspectiva devem constituir-se
ao mesmo tempo em unidades desi-
guais, porem nao muitos diferentes,
mas com capacidade de defender as
diversas motiva«oes que as levaram a
barganha. Motiva«oes essas que podem
ser resumidas na pretensao de amplia-
«ao do mercado intemo e na defesa dos
interesses das elites nacional e/ou
regionais.

A analise das ideias de Willian Riker
nos leva a concluir que 0 mesmo se
centra na circularidade do conceito de
federalismo, haja vista que na medida
em que 0 referido autor expoe federa-
lismo como apenas urn pacta de ex-
pansao territorial, entra em urn circulo
vicioso, no sentido de que a expansao
territorial implica em cresci menta de
mercado, gerando mais impostos, mais
burocracia, provocando, tam bern, a
amplia«ao militar 0 que por sua vez
conduz novamente ao desejo de
amplia«ao territorial, consequentemente,
a urn beco sem saida.

Portanto, a expansao territorial e
militar, ambos em estreita conexao, sao
condi«6es necessarias, porem nao
suficientes para a determina«ao do
federalismo, uma vez que, na propor«ao
em que se considera as duas condi-
e<oes como necessaria e suficiente esta
se sombreando a pactua«ao polftica.
Sobretudo quando acreditamos que
federalismo tern correla«ao politica e
social, entao a expansao territorial e
militar como condi«oes necessarias e
suficientes obscurece a ideia de
dominac;ao politica e social. Inclusive,
porque a pactua«ao politica visando
a amp1iae<ao externa do governo,
significa que ja existe uma domina"ao
previa interna. como tambem, devido
(l!guns ekmt,;ntns do pacto federativo
nao se t,;n('ontrar explicilO na Consti-
luic;ao federal.

Nesse senlido afirmClmos perempto-
riamente que a extensao territorial nao
se constitui em condic;ao necessaria
para se obter urn sistema federal, uma
vez que urn pais como a Sui«a que
possui pequena areCl territorial e outros
paises que possuem grandes areas
conlincntais, ambos sao federa«6es.
Portanto, 0 federalismo nao e urn pacto
politico entre cidadaos, mas entre
governos, independenlcmente da ex-
lensao territorial.

Entendernos. tarnbern, que quando
Willian Riker conceitua federalismo
como agregac;ao de territ6rios, 0
mesmo eonfunde territ6rio com espac;o.
Na definic;ao de federalismo do Clutor,
os conceitos de terrilorio e espClC;o
se igualam, entretClnto, territ6rio e
espae<o possuem conceitos diferenLes.
enmo podemos observClr, atraves de
Poulantzas no qual 0 espClC;oc resul-
tante das r(;(Cl,,6es sociais de prllduc;ao
e consiste em um t,;spac;o orgClnizado
polilica e socialmente. Conlorme este
enfoqul:. podemos inferir que Willian

Riker utiliza a metiifora da expansao
territorial, on de 0 pacto territorial
obscurece urn pacto de governo
polftico, isto e, urn pacta de domina«ao
politica.

A terceira critica funda-se na as-
sertiva que Willian Riker desconsidera
as classes sociais, considerando apenas
os territ6rios em urn processo de
pactua«ao politica. Assim, esclarecemos
que 0 federalismo nao elimina as
diferen«as de classes. Ao contrario. As
faz presentes nos territ6rios.

Por fim a ultima critica se funda-
menta na falacia ideol6gica colocada
por Willian Riker, na qual afirma que 0
federalismo consiste em garantir a
expansao militar e territorial, ou seja,
se constitui em barganha de poder e
nao de liberdade. Conceituamos ideo-
logia de acordo com 0 Dicionario do
Aurelio (1986, p. 913), como urn
"Conjunlo de idtiias proprias de um
grupo, de uma tipoea e que lraduzam
uma siluaqiio hisloriea", sem contudo,
desconhecer 0 rico debate que existiu
e continua existindo em torno do
conceito de ideologia. Portanto,
analisamos que no conceito de ideologia
existem valores diferenciados e que,
por conseguinte, refletem interesses e
heneficiarios distintos. Logo, para 0
autor a barganha do pacto federativo
tern predisposie<ao ideol6gica.

A explica«ao hist6rico-politica do
federalismo adquire grande projee<ao,
devido 0 mesmo consistir na expansao
de governo polftico e territorial
passive I de varios conteudos: social,
ideol6gico e cultural, ou seja, se
conslitui em uma forma de orga-
nizae<ao territorial de poder dos ESlados
Nacionais, capaz de preservar a
diversidade e a singularidade hist6rica
no ambito de uma uniao estatal mClior.

PClrticularmente. nesse momento. no
Brasil em qut,; a Cllianc;a que levou a
vit6ria as fore<Clsdc esquerda, tera que
realizar urn Pacto Nacional que
necessariClmente envolvera tarcfas
eSlrCllcgiclls com 0 objctivo de montar
e construir urn governo de recons-
lru<;ao nacional. que tenha a cClpacidade
de abrir caminhos pClra profundas
transformae<oes s6cio-econ6mica, polftica,
cultural, elc.

FfoI<REI RA. A. B. de. J'liovo Dicionario Aurelio
da Lin!':ua Portuguesa. 2" ed. Rio de Janeiro.Il)~(\.

RIKER. W. H. Duch and American Federalism. In:
The Development of American Federalism.
Kluwer Academia Publishers.

RI KFR. W. H. The Origin or Federal Government.
In: The Development of American Federalism.
Kluwer Academia Publishers.

RIKER. W. It. The tnvention of Cenlralized
Frderalism. In: The Development of American
Federalism. Kluwer Academia Publishers.

* maria do Socorro Lira monlelro e rrofessora do
DI·:CON/UFPI. Mestre em Economia RUlal!
UFPH-Campina Grande e DOUIOl".lem Dcscn-
volvlmL'nlo Fcon6mlco e Meio Ambientc/
L;\;ICAMP

o ATUAL GOVE
Os crlticos do 9ovemo petista estao

acusando 0 presidente Luiz Inacio Lula
da Silva de estar dando continuidade a
politica econ6mica da ortodoxia
financeira aplicada pelo 9overno de
Fernando Henrique Cardoso. A
nomeac;:ao de urn tucano. Henrique
Meireles. para presidencia do Banco
Central. aumento do superavit fiscal
primario para alem do combinado
anteriormente com 0 FMI e as se9uidas
subidas da taxa de juros (a ultima com
a elevac;:ao da taxa basica de juros de
25.5% para 26.5% e 0 aumento do
dep6sito compuls6rio dos bancos de
~5% para 60%) objetivando 0 controle
da inflac;:ao. seria a mesma polltica
usada nos ultimos anos de 9overno
FHC.

Nesse contexto. pretendemos fazer
al9umas observac;:oes com relac;:ao as
criticas que estao sur9indo de todos os
lados. Gostarfamos de lembrar que
estamos mante de um modelo economi-
co implantado exatamente ha dez anos.
Devemos atentar para a impossibilidade
de em poucos meses esperar que urn
9overno desmonte urn modelo implan-
tado durante os ultimos dez anos.
Precisamos ter cuidado (Chaui, 2003).

Conforme 0 texto que apresentamos
no ultimo numero do Informe
Economico. semelhante ao modelo
argentino. a polltica economic a esco-
lhida pelo 90verno de FHC foi liberal.
¢uiada pela inte9rac;:flO passiva e
submissa a economia 910balizada
apoiada na abertura comercial. 0
9rande capital internacional e os
mercados financeiros 910balizados
ditaram as re9ras que nosso pais se
submeteu. elevando a nossa 9rande
vulnerabilidade e dependencia de
capitais extemos. Esse modelo colocou
o Brasil numa dependencia interna-
cional jamais vista na hist6ria do pais.

o primeiro efeito desse aumento do
9rau de vulnerabilidade extern a
brasileira deveu-se ao crescimento mais
que proporcional no ritmo de
crescimento e na dependencia de
produtos importados pelo pais.
impactando desfavoravelmente a ba-
lanc;:a comercial e conseqiientemente
desestabilizando 0 balanc;:o de tran-
sac;:oescorrentes do Brasil.

Outro impacto ne9ativo da opc;:ao
se9uida decorreu do a9ravamento do
estrutural deficit na balanc;:a de servic;:o.
ou seja. nas contas de turismo. fretes.
se9uros. lueros. dividendos e juros.
Elevamos 0 deficit na conta de
transac;:oes correntes e pressionamos
cada vez mais a coMa de Capital
(investimento direto. reinvestimento.
emprestimo. financiamento/ amortiza-
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tizac;oes, outros capitais}. Como nao
possuimos moeda forte ao nivel de
comercio internacional, neces-
sitamos criar e atrair um elevado
supemvit na conta de capital.

A rovel interne implementamos uma
politica de elevac;ao na taxa de juros
que trouxe e traz conseqiiencias ne9a-
tivas para a divida interna. Apresen-
tando comportamento semelhante ao
da balanc;a comercial, 0 setor publico
tornou-se estruturalmente deficitario.
Embora as contas primarias apre-
sentem resultados superavitarios nos
ultimos anos, a perda de controle
sobre a divida decorreu dessa
componente financeira (juros) e da
venda de tftulos publicos objetivando
enxu9ar a liquidez (retirar moeda da
economia) provocada pelo alto in9res-
so de recursos externos. Criamos os
deficits gemeos (deficits interne e
externo) dificeis de serem resolvidos.

Analisando 0 desempenho do PIB
brasileiro nos anos 90 constatamos que
o nos so pais confi9urou um quadro
de semi-esta9nac;ao economica com
um crescimento medio anual inferior
ao da chamada "Decada Perdida". A
polftica economica implementada
entre os anos de 1990 e 1992 resultou
num periodo de forte instabilidade,
se9uiu-se um periodo de curta
recuperac;ao entre 1993/1995 (incen-
tivada pelo aumento do consumo inter-
no promovido pelo Plano Real) e
esta9nac;ao economica entre 1996/1999
(Cappa, 2002). S6 nao che9amos a
atual situac;ao existente na Argentina
devido a modificac;ao na polftica
cambial e aos recursos emprestados
pelo FMI.

Pelo exposto. a inte9rac;ao passiva
e subserviente do Brasil ao processo
de 910balizac;ao levou a reduc;ao do
controle e da dinolmica da nossa
economia. Como na Argentina, fomos
conduzidos e levados a depender dos
humores do capital 910balizado. do
FMI, G 7 (em especial dos EUA), que
recebem a pomposa denominac;olo de
"Deus Mercado".

o Brasil, ao implementar um modelo
que tinha no seu nuc1eo basico a
ancora cambial sobrevalorizada e a
abertura comercial deveria saber dos
riscos que estava correndo. Constan-
temente a propa9anda oficial e a
equipe economica, com 9rande
colaborac;ao da midia. passaram a
impressao para 0 9rande publico que
a polftica economica adotada nolo
tinha levado a crises economic as.
framos apenas vitimas de situac;ao
de crise externa, ou seja. vitimas da

crise momentanea dos mercados 910-
balizados.

Desde antes de assumir a PrelIidencia
da Republica, Luis Inacio Lufa da Silva
vem se deparando com uma subida
dos indices inflacionarios em decor-
rencia das desvalorizac;oes cambiais.
dos prec;os de Commodity. e com 0
aumento dos prec;os administradoll.
Nao evitar essa subida. si9nifica por a
perder todo 0 pr09rama de controle
inflacionario realizado des de a imple-
mentac;ao do Plano Real ate a9ora.
As medidas implementadas irao.
certamente, reduzir 0 ritmo de cres-
cimento da economia brasileira. No
entanto, conwm frisar que. sem elas,
haveria crescimento mais elevado neste
ano. mas em 2004. a situac;olo seria
desastrosa para a economia brasileira
e a conta seria cobrada em dose
dupla. Como afirmou 0 atual pres i-
dente da FIESP em entrevista 1090
ap6s a posse do presidente Lufa. e
melhor perder um ana a90ra e
yanhar os tres se9uintes.

Olhando para os "fundamentais"
herdados do 90verno FHC podemos
entender a crftica situac;olo criada e
herdada do yovemo passado:

a} uma taxa de inflac;oloem ascensolo
e ja na casa dos dois di9itos;

b} uma taxa de juros real somente
praticada por ayiotas;

c} uma polftica fiscal de superavit
primario, mas com deficit operacional
e nominal bastante elevados, e com um
sistema tribumio deplomvel e injusto;

d) uma divida publica interna
f6rtemente indexada ao cambio e ao
juro em roveis ·cada vez mais elevados;

e) uma taxa de cambio sobvalorizada;
f) uma balanc;a de conta corrente que

nao apresenta sustentabilidade a curto,
medio e lon90 prazo.

Desse modo. e bom lembrar aos
crfticos que a atual sinuca a que foi
posta a economia brasileira, com a
polftica de juros, e obra do 90verno
anterior. Foi yestada pelo modelo e
equipe econ6mica do 9overno FHC. 0
que esta ocorrendo e que 0 pais esta
pa9ando pelos erros do 90verno pas-
sado. 0 atual presidente Luiz Inacio
Lula da Silva nao pode dizer isso
com todas as letras porque tal dec1a-
rac;olO provocaria uma deteriorac;ao
muito rapida das expectativas do
mercado em relac;ao ao pais.

Como bem compreendeu Delfim Neto
(2003) "N6s temos de entender que 0
pais esta numa jaula, cercado de
ferros por todos os lados. E a porta
abre pelo lado de fora. Ou abre a
porta, ou nos morremos sufocados".

Se9undo 0 citado economista. a chave
dessa jaula e 0 restabelecimento do
fluxo de capitais. a recuperac;ao da
confianc;a externa. fatores que criam
condic;Oes para a voha do crescimento
sustentado. 0 importante e ressaltar
que a atual alternativa de po!ftica
economica de juros elevados e
uma alternativa de curto prazo.

Um aspecto de suma importancia
implementado pelo 90verno de Luis
Inacio Lula da Silva e 0 Proyrama
Fome Zero de comb ate a fome e a
miseria. lanc;ado no inicio de sua Yestao.
A proposta nao e inedita. pois os
tucanos distribufram alimentos. bolsa
rend a e implementaram pr09ramas
sociais focalizando os mais pobres
utilizando cartoes ma9neticos que
visavam reduzir as fraudes e 0
clientelismo. .

o Brasil possui 54. milhoes de pes-
soas vivendo abaixo da linha de po-
breza se9undo dados do IBGE. Esse
numero representa 31,8% dos cerca de
170 milhoes de brasileiros. Desses 54.
milhoes, 4.9 milhoes tem renda inferior
a meio salario minimo por mes
(R$ 100,00), e os 5 milhoes restantes
sao pessoas que sobrevivem sem
nenhum tipo de renda. Essa e uma
situac;ao inconcebivel para uma
sociedade como a brasileira.

Assim, 0 Proyrama Fome Zero
representa uma atitude pr09ressista e
relevante na politica de curto prazo do
novo yoverno. Por ser uma polftica
assistencialista de curto prazo. pos-
teriormente se faz necessarias refor-
mas estruturais (reforma ayraria,
triburaria. yerac;ao de empreyo e
renda) que viabilizem a inc1usao des-
ses exc1ufdos na forc;a produtiva,
estendendo os direitos de cidadao a
toda essa populac;ao de exc1ufdos.
eliminando dessa maneira essa chaya
que mancha a nossa sociedade.

o aspecto fundamental que
precisamos analisar em n!lac;ao a
politica do PT diz respeito· ao
des monte do modelo liberal de
inserc;olo subordinada dos anos 90
e as propostas de reformas estru-
turais objetivando 0 desenvolvi-
mento da economia brasileira no
lonyo prazo. E aqui e que as propostas
iniciais do PT destoam fortemente da
luta hist6rica que 0 partido realizou
ao Ion yo da sua existencia. Suas
propostas de reformas previdenciaria,
tributaria e trabalhista caminham na
mesma linha dos Tucanos na visolo do
"Custo Brasi1".

No que diz respeito a questao da Pre-
videncia 0 PT vem apresentando um



discurso semelhante ao do Governo
FHC. 0 ministro Ricardo Berzoini
reiterou a existencia de urn me~a-
deficit. principalmente causado por
supostos privile~ios concedidos a
cate~oria dos servidores publicos. Ao
lon~o das ultimas semanas. a sociedade
brasileira tern sido desinformada com
reporta~ens a respeito do sistema
previdenciario visando reformas na
previdencia e re~ulamenta<;ao de urn
novo re~ime. principalmente para 0
funcionalismo publico.

o atual sistema. por meio de
contribui<;oes previdenciarias. criou um
pacto inter~eracional for<;ado em que
os jovens de hoje esperam que os jovens
de amanha os sustentem for<;adamente
na velhice. A elimina<;ao de beneficios
pactuados com as ~era<;oes de traba-
lhadores que entraram no sistema em
periodos passados tern sido a proposta
do ~overno Lula. ou seja. a mesma
proposta do ~ovemo tucano.

o conjunto de recursos que deveria
ser utilizado em media somente 25 ou
30 anos. quando as pessoas encerras-
sem sua vida ativa e in~ressarem na
aposentadoria. passando a receber os
beneficios a que tern direito nunca
foi capitalizado e acumulado visando
tal objetivo. e sim utilizado na Se~uri-
dade Social (saude publica e assistencia
social) ou em outros ~astos e politi-
cas dos ~ovemos passados. Sem que os
idealizadores e ~estores do sistema
pensavam em manter os trabalha-
dores ja aposentados somente com
recursos de sua receita corrente? . ou
seja. contando apenas com a arreca-
da<;ao da folha de trabalhadores da
ativa?

Po rem uma quest'ao que convem
salientar e que tern sido a Se~uri-
dade Social que opera com me~a-
deficit. A Previdencia Social e Se~uri-
dade Social sao coisas bast ante
.diferentes. 0 sistema de Se~uridade
Social e composto por tres com-
ponentes:

a) a saude publica (amparo aos doentes);
b)a assistencia social (amparo a
portadores de deficiencia e pessoas em
situa<;oesde risco social); e
c)a Previdencia Social (amparo aos
trabalhadores que ultrapassaram 0
periodo de vida laborativa).

Conforme Benjamin (2003). nesse
problema esta havendo precipita<;ao
e confusao. Ao usar as despesas
da Se~uridade. como urn todo. para
discutir a reforma da Previdencia. 0
Governo do PT esta uiilizando urn
artificio lamentavel que reduz a
questao da reforma a uma natureza
fiscal e a Previdencia passa a ser
submetida as diretrizes ~erais de
arrocho comandadas pelo FMI. Com
essa atitude. 0 ~overno petista esta
se~uindo uma linha tao criticada e
combatida por' esse mesmo partido ao
lon~ de sua hist6ria.

Ainda se~undo Cesar Benjamim. ao
usar as taxas de crescimento do nume-
ro de beneficiarios da Previdencia nas
decadas passadas para. com base nelas.
fazer proje<;6es para 0 futuro. os dados
do yovemo deixa de levar em conta 0

inyresso maci<;o de novos continyentes
de beneficiarios no sistema. em virtude
da politica de universaliza<;oes seyuidas
nos Ultimos anos pelo ~ovemo brasileiro.
Em decorrencia dessa politica. yrupos
inteiros de trabalhadores rurais.
empre~adas domesticas. portadores de
deficiencia. autonomos e pessoas com
mais de 65 anos foram incorporados
aos beneficios. alyuns sem nunca terem
contribuido para 0 mesmo. num padrao
que nao se repetira no futuro. 'No
Brasil. no futuro nao havera mais
~rupos novos a serem coletivamente
incorporados.

"A exclusiio, marginaliza~iio ou
pobreza extrema de uma parte
dos trabalhadores niio podem ser
desvinculadas da explora~iio e da

dinamica da acumula~iio
capitalista no Brasil.

Historicamente nossa economia
tem privatizado os ganhos ( . ,

crescimento economico e
socializado as perdas das crises

da economia com a classe
trabalhadora e 0 Estado.

A sociedade sempre foi induzida
a assumir 0 onus das perdas.
Quando chegara a hora dos

que sempre foram beneficiados
arcar com a conta do ajuste?"

As diferen<;as de remunera<;oes dos
beneficiarios que 0 Sistema de Previ-
dencia revelam nao destoam do
processo injusto de distribui<;ao de
renda e riqueza que no Brasil tern .
historicamente. privile~iado uma
pequena minoria. Todavia. 0 yoverno
petista acena com urn discurso que
defende a "previdencia dos pobres". 0
que se faz necessario e vohar a crescer.
~erar empreYo. combater fraudes e
sone~a<;ao estimada em liE 50% do
que tern a receber a Previdencia. Os
problemas da Previdencia nao
decorrem das questoes demoyraficas.
nem do tipo de beneficios concedidos
a determinadas cateyorias. decorrem.
isto sim. das questoes economicas que
combinam desempreyo. informalidade.
baixo crescimento. soneya<;ao e
corrup<;ao.

Para preservar 0 Plano Real em
sew oito anos de yovemo 0 presidente
Fernando Henrique Cardoso yastou
bilhoes de reais com 0 payamento de
juros da divida do setor publico
decorrentes da sua inconsequente
politica economic a e elevou a divida
publica. hoje colocada como elemento
a ser reduzido com a reforma
previdenciaria.

Se~uindo a mesma linha de nive-
lamento por baixo. 0 presidente Luis
Inacio Lula da Silva. recentemente.
criticou os sindicatos por estarem
preocupados com os seus interesses
corporativos e nao com os excluidos.
utilizando uma tese exposta por
Crist6vao Buarque de defesa da popu-
la<;ao de "excluidos". Aqui tambem 0

enfoque e en~anoso e tenta nivelar e
resolver 0 problema por baixo. 'Numa
sociedade como a brasileira que nunca
possibilitou aos trabalhadores usu-
fruirem condi<;oes elevadas como as
dos trabaIhadores do "Welfare State".
nao e pro~ressista querer melhorar a
situa<;ao dos "excluidos" a expensas
dos trabalhadores "incluidos".

o PT. com certeza. entende que a
contradi<;ao principal da sociedade
brasileira nao e a que diferencia
"trabalhadores incluidos" de "traba-
lhadores excluidos". mas a que opoe 0

capital. sobretudo 0 yrande capital.
ao trabalho. A exclusao. mar~inaliza-
<;ao ou pobreza extrema de uma
parte dos trabalhadores nao podem
ser desvinculadas da explora<;ao e
da diniimica da acumula<;iio capita-
!ista no Brasil (Pereira. 2003). His-
toricamente nossa economia tern
privavatizado os yanhos do crescimento
economico e socializado as perdas
das crises da economia com a classe
trabalhadora e 0 Estado. A sociedade
sempre foi induzida a assumir 0 onus
das perdas. Quando che~am a hora
dos que sempre foram beneficiados
arcar com a conta do ajuste? Quando
poderemos implementar urn novo
modeIo de sociedade?

As mudan<;as na Consolida<;ao das
Leis TrabaIhistas que 0 PT tern divuI-
yado tambem niio acenam para outra
coisa a nao ser a redu<;ao do "custo"
do trabalhador brasileiro visando
~arantir uma eIeva<;ao nas exporta-
<;oes para obter superavits comerciais
si~nificativos. 0 debate sobre 0 peso
dos encar~os sociais sobre a folha de
payamentos. de tao repetido. acabou
aparecendo como incontestavel. Essa
tese afirma que os encar~os superam a
casa dos 100% da remunera<;ao do
trabaIho. confi~urando urn cenario em
que 0 trabalhador ~anha pouco e custa
muito caro para a iniciativa privada.

Apesar de totalmente superada pelos
fatos. ainda persiste entre economistas
brasileiros a cren<;a mar~inalista de
que a riyidez da le~isla<;ao traba-
lhista ou os altos salarios sao
responsaveis pelo desempre~o. Depois
da "Teoria Geral". qualquer economista
deveria saber que 0 nivel de em-
preyo. afinal. nao depende do nivel de
salario. Ocorre que hoje 0 neolibe-
ralismo funciona como ideoloyia
modernizante desmantelando os
mecanismos de prote<;ao sindical e
desautorizando a interven<;ao do
Estado no campo trabalhista e social.
Com 0 neoliberalismo. novamente 0
Estado e/ou os sindieatos passaram a



ser os culpados pela crise de desempre~o.
Esquecem que a revolw;:ao tecnol6~ica

esta cad a vez mais aumentando a
capacidade produtiva e torn an do
desnecessario 0 trabalho humano
nas jil,bricas, conforme tempos atras
ja afirmava Marx. A tecnol6~ia esm
destruindo empre~os. <;i}uantomais se
investe, mais empre~os saD eliminados,
para urn numero cad a vez menor de
novos empre~os criados. Essa revolw;:ao
tecnol6~ica tambem che~ou ao Brasil,
apesar dos baixos salarios praticados
no' pais inibirem a automac;:ao. Pm-em,
urn ~rau de robotizac;:ao se fez neces-
sario para elevar a qualidade e
uniformidade dos produtos brasileiros.
Essa politica de modernizac;:ao industrial
e irreversivel. Pelo exposto, 0 inves-
timento na industria brasileira hoje e
responsavel pelo muito desempre~o e
pouco empre~o (Kucinki, 2000).

Simultaneamente a essa moderni-
zac;:aotecnol6~ica foram se instituindo
novas relac;:oes de trabalho, como a
terceirizac;:ao,a flexibilizac;:aoda jornada
de trabalho, 0 empre~o compartilhado,
ou feito em casa, que no seu conjunto
tornam 0 trabalhador mais livre e 0

empre~o mais precario, recriando
formas de extrac;:ao de excedente na
linha da mais-valia absoluta. Nesse
contexto, as medidas de empre~o e
desempre~o tornaram-se menos
confiaveis e os pr6prios conceitos de
empre~o e desempre~o menos claros
(Kucinki, 2000).

OPT, indiscutivelmente, conhece os
trabalhos do DIEESEe CESITjUNICAMP
assinalando que 0 peso dos encar~os
sobre a folha limita-se a 25% da
remunerac;:ao do trabalhador, com
uma mar~em para uma eventual re-
duc;:aode encar~os sociais bem meno-
res do que se apre~oa. As reformas
nessa area iraQ mexer muito mais
nas fontes de financiamento de pro-
~ramas sociais. A politica de reduc;:ao
na jornada de trabalho pelo reco-
nhecimento e distribuic;:ao "ex-post"
dos recentes e intensos ~anhos
de produtividade alcanc;:ados pelo
capitalismo (Mattoso, 1998), alem de
avanc;:os outros nos direitos traba-
lhistas nao aparecem como meta nas
reformas do ~overno petista.

A refo~a tributaria representa outro
ponto nao pro~ressista na atuac;:ao do
~overno petista. As propostas na mesa
do con~resso e que 0 ~overno fala em
aproveitar, nao penalizam os que
~anham mais, nem reduzem a car~a
de impostos indiretos que recaem
sobre a produc;:ao. Trata-se apenas de
paliativo sem mudanc;:as profundas
na estrutura do sistema tribumrio
brasileiro. ]a se fala are em perma-
nencia da CPMF como forma de
manter a atual receita do ~overno
federal. Tributos como 0 Imposto
Territorial Rural, que materializam
urna polftica de reforma a~raria, sobre
heranc;:as, ~randes fortunas, sobre 0
consurno de bens superfluos e de luxo,

nao se tern dado ~rande enfase.
Urn outro ponto nao pro~ressista e

a proposta de autonomia ou inde-
pendencia do Banco Central do Brasil.
Se~undo discurso dos ortodoxos liberais
monetaristas, 0 Banco Central brasileiro
deve dispor de urn ~rau maior de
autonomia para poder zelar pela
estabilidade da moeda e dos prec;:os.
Para isso, 0 BC precis a controlar, com
firmeza, 0 ritmo de expansao moneraria.
(Gonc;:alves&( Senna, 1999).

Porem, 0 Banco Central ja tern
"autonomia" elevada. E urn poder de fato
independente, le~isla, interpreta a le~is-
lac;:ao,aplica-a e faz sua auto-avaliac;:ao:

a) seus diretores podem ~astar mon-
tantes astronomicos de dinheiro publico,
com base apenas em considerac;:oes feitas
por eles mesmos;

b) as re~ras sobre quanto podem aplicar
nesses casos e quanta se justifica faze-lo
saD elaboradas pelo pr6prio Banco
Central, seus diretores deixam-nas de
lado quando jul~am necessanos;

c) casos se conduzam de forma inabil
ou irresponsaveI. os diretores do BC nao
estao obri~ados a pres tar contas a
nenhum outro poder da republica
(prestam apenas ..esclarecimentos" ao
Con~resso), e nao ha previsao le~al de
sanc;:oes para seus atos. 0 que e preciso
e se faz necessario e re~ulamentar os
poderes e competencia do Banco Central.
(Eduardo Carvalho, 1999).

"Tributos como 0
Imposto Territorial

Rural, que materializam
uma po1itica de reforma
agrtiria, sobre heranc;as,
grandes fortunas, sobre

o consumo de bens
superj1uos e de luxo

niio se tern dado grande
enfase. "

Nao somente 0 PT, mas a sociedade em
~eral, e conhecedora que 0 Banco Central
do Brasil ~erou prejuizos de bilhoes de
reais em operac;:oes nos mercados de
cambio e no socorro a pequenos e
insi~nificantes bancos, no periodo de
maior autonomia desta instituic;:ao, ou
seja, no ~overno de FHC. Os bilhoes
perdidos e ~anhos por al~umas ~randes
instituic;:oes aumentaram 0 deficit
publico, problema hoje invocado tambem
pelo ~overno do PT para reformar a
previdencia dos funcionanos publicos.

Em linhas ~erais, a politica do ~overno
petista e semelhantes as de todos os
~overnos anteriores; quanto mais procura
mudar a situac;:ao, mais as coisas
continuam a ser as mesmas. Nao
representa em lon~o prazo uma saida
~radual do atual modelo de po!ftica
economica liberal que tanto mal fez e
faz a sociedade brasileira dos traba-
lhadores "excluidos" e "incluidos", em
beneficio do capital financeiro espe-
culativo e do capital nacional associado
ao capital extemo.

A justificativa talvez aparec;:a na
afirmac;:ao de que somente essa
conduta e a que tornam possivel uma
alternativa para criar 0 novo,
abandonado 0 modelo ultraliberal
de FHC. Conforme afirmou Chaui
(2003): "Vai ser complicado que as
mudanc;:as na Previdencia, no sistema
tributario e na CLT podem ser feitas
de urn ponto de vista pro~ressista
ou de urn an~ulo re~ressivo, do ponto'
de vista basico do trabalho ou do
an~ulo do capital. Podem, portanto,
corri~ir injustic;:as e ampliar direitos
do conjuntodos trabalhadores, ou
podem criar novos privile~ios e
concentrar ainda mais capital, renda e
poder (Pereira, 2003).

Ap6s se reunir com os Gover-
nadores na busca de pontos em
comurn para a reforma triburaria, 0

PI acena em manter a CPMF e se
recusa corri~ir adequadamente a
tabela do imposto de renda. Por
outro lado, em uma de suas decla-
rac;:oes, 0 ministro do Trabalho
classificou 0 13° salano e as ~rias
como "penduricalhos" da CLT que
podem ser ne~ociados. Alem do mais.
o ~overno do PT, a exemplo do
Governo de Fernando Henrique
utilizou-se de artificio deploravel ao
usar as despesas da Se~uridade
Social para discutir a reforma da
Previdencia, induzindo e conduzindo,
novamente, a sociedade brasileira a
ficar contra os servidores publicos.
Por fim, ao ne~ociar sobre urn
possivel aumento aos servidores do
setor publico, 0 ~overno do PT que
anteriormente afirmava nao ter
existido tal aurnento, fala atualmente
que os servidores obtiveram si~ni-
ficativos reajustes nos fatfdicos anos
de FHC. De acordo com 0

apresentado, che~amos a con-
clusao de que, "ate a~ora", 0

~overno de Luis Inacio Lula da
Silva parece mais estar se
or~anizando para concluir a
a~enda liberal que Fernando
Henrique Cardoso nao quis ou
nao conse~uiu concluir.

o ~overno do PT, ate esse
momento, nao e tucano. Tambem,
nao e 0 do verdadeiro PT. Nao e
mais vermelho, e nem seque cor de
rosa. Tern a cor do momenta e da
situac;:aoque 0 capitalismo e as elites
tupiniquins desejam e vem aplau-
dindo. Muda para ficarmos na
mesma situac;:ao. Nao e sem razao 0

indice favomvel de aceitac;:ao a esse
~overno revelado pelo "mercado".

* Samuel Costa Filho e professor adjunto
do DECON/UFPI,Mestre em Economia
CAEN/UFCE,Doutorando do Instituto de
Economia/UNICAMP



TRABALHO ESCRAVO NAS CHARQUEADAS DO PIAU!.' uma aproximariio

Os bois chegavam cedo. Na escuridao
da madrugada eram guiadospor homens
e tochas para a cancha de matan~a.
Pancada na cabe~a, facada na nuca. Aos
urros caiam e ainda quase vivos eram
esjolados.Maos habeisseparavam a came
dos ossos. Cortes precisos retalhavam os
peda~os. Amanhecia. Outros urros dos
animais, outras carnes desossadas. Novos
cortes e retalhos. Os dias passavam-se
assim. Trabalho ininterrupto, sem
descanso.

Eram as charqueadas ou oficinas de
came seca. Sua principal atividade era a
produ~ao de carne salgada. A materia
prima, 0 gado bovino. A finalidade
comercial, a exporta~ao. Charquear e
exportar trouxe ao Piaui, em particular
a cidade de Parnaiba, riqueza e opu-
lencia. Entretanto, a histJria das oficinas
de came seca e semi-eonhecida.

Fontes disponiveis no Arquivo Publico
do Piaui apontam que as charqueadas
de Parnaiba, a exemplo de outros palos
produtores de charque no pais,
concentravam um grande numero de
escravaria. Sobretudo, foram unidades
produtivas que se assentavam na
explora~aointensivado trabalhoexcedente.
As extenuantes jornadas e a intensidade
da produ~ao faziam com que, nos
quadros da economia colonial, 0 tra-
balhador escravizado se configurasse
como unica solu~ao de mao-de-obra.

As referencias historiogRificas, entre-
tanto SaD imprecisas ou carentes de
respaldo cientifico. Oditon Nunes (1966),
em Pesquisas para a HistDria do
Piaui, por exemplo, apresenta as
charqueadas parnaibanas como uma
atividade prospera e lucrativa. Todavia,
em alguns pontos as afirma~6es mais
confundem que esclarecem. 0 autor
aponta 0 fazendeiro e negociante Joao
Paulo Diniz como 0 pioneiro da tecnica
de charquear na regiao. Teria fundado,
em 1770, ojicinas a 80 teguas da foz do
rio Parnaiba e exportado seu produto
para PaKi,Pernambuco, Bahia e Rio de
Janeiro. Documentos sobre a funda~ao
de Parnaiba indicam que antes de 1762
ja existiam charqueadas no povoado
onde mais tarde seria edificada a
cidade. No ana atribuido, por Nunes, a
funda~ao das oficinas de Joao Paulo, 0
Porto das Barcas ja recebia, inclusive
segundo 0 mesmo autor, de 16 a 17
navios em "busca de couro e carne
salgada.

Autores como Pereira da Costa (1974),
em Cronologia HistDrica do Estado
do Piaui, e Porto (1974), Roteiro do
Piaui, atribuem a Domingos Dias da
Silva a primazia das oficinas em
Parnaiba. Lusitano, teria chegado ao
Piaui em 1758, procedente do Rio Grande
do SuI, estabelecendo-se a margem
esquerda do rio Igara~u, chegando a
implantar seis unidades produtivas.
Domingos Dias veio de uma regilio onde

charquear era pKitica largamente difun-
dida desde os primordios do seculo XVI.
Mario Maestri (1984), renomado autor
gaucho, em 0 escravo no Rio Grande
do SuI, salienta que existem referencias
a charqueadas no Rio Grande do SuI,
antes mesmo de sua funda~lio oficial.
Os primeiros estabelecimentos sulinos
SaD caracterizados como extremamente
rusticos, sem instala~6es especiais. A
produtividade era pequena, assim como
tambem eram insignificantes 0 consumo
e a exporta~ao. Potem, de 1780 em
diante, processa-se uma verdadeira
revolu~ao no processo produtivo das
oficinas gauchas, com a introdu~ao da
tecnica de charquear como ato indus-
trial. Fa~anha atribuida ao negociante
portugues Jose Pinto Martins que se
tornou 0 primeiro grande produtor na
regilio de Pelotas.

o lusitano Jose Martins, antes de tor
nar-se industrial de charque no sui, foi
fabricante de carne seca no Nordeste.
Suas oficinas localizavam-se na cidade
de Aracat~ CeaKi.Este polo charqueador
fora ate 0 final do seculo XVIII impor-
tante centro exportador para 0 mercado
nacional e internacional. De acordo com
Mario Maestri (1984), as secas de 1777,
1779 e 1792 foram responsaveis pela
escassez de materia prima e a consequen-
te decadencia da produ~ao cearense.
Foram as mesmas estiagens que levaram
o lusitano a emigrarpara Pelotas.

Embora nao possa fazer firma~6es
peremptJrias, e possivel que Domingos
Dias tenha feito em Parnaiba 0 mesmo
que seu patricio em Pelotas. Tenha sido
responsavel pela introdu~lio da ticnica
de charquear como ato industrial. As
informa~6es historiogRificas sobre
Parnaiba fornecem indicios para a
constata~lio de que anTes da chegada
de Domingos Dias ja havia oficinas
operando na regilio. Se ele realmente
chegou no Porto das Barcas em 1758, e
pouco prolrivel que em apenas quatro
anos 0 Porto fosse capaz de produzir e
exportar em escala significativa para 0
mercado internacional. Dadas as
dificuldades e controle das rela~6es
comerciais coevas, a introdu~ao deste
escondido polo produtor na rota
nacional e internacional do comercio
exigi ria, de certo, um periodo maior
de matura~ao.

Por outro lado, se 0 investidor por-
tugues dirigiu-se para 0 Piaui na tinsia
de produzir charque e porque, salvo
engano, algumas referencias deveria ter.
Nlio so sobre a abundtincia de materia
prima, mas, sobretudo das prolriveis
experiencias exitosas de produ~ao. Neste
particular, nliopor demais leviano afirmar
que 0 sucesso da produ~ao de charque
no Estado vizinho tenha incentivado
a produ~ao parnaibana. E possivel que
Domingos Dias tenha sido realmente
precedido por outros produtores, que

operavam em oficinas rusticas com
pequena produtividade. A julgar-se pela
prosperidade dos cofres de Domingos Dias
parece claro que nao se tratava de mais
um proprietirio de oficinas de carne
seca. Das suas charqueadas brotaram
gran des fazendas, casas comerciais e
embarca~6es que, pelo mar, ligaram a
recondita Parnaiba a opulencia nordes-
tina e a Corte portuguesa.

o falecimento do patriarca Domingos
Dias, em 1793, deixara saudades e
muitos bens que permaneceram nao
divididos legalmente ate 1833. Contudo,
a posse da maioria do dote ficara com
o fitho mais velho, Coronel Simplicio
Dias da Silva, convertendo a adminis-
tra~ao e rendimentos em uso proprio. 0
outro fitho, Tenente Coronel Raimundo
Dias da Silva, muito pouco desfrutou
de seu legado. Simplicio Dias abriu na
Vila diversas vendas e lojas. Sob sua
administra~ao, as fazendas multiplica-
ram-se. Intensificaram-se as transa-
~6es comerciais com 0 resto do pais e
exterior. Entretanto, as charqueadas
faliram. A planta~ao e beneficiamento
de algodao em pequena escala, figurava
como atividade produtiva principal,
quando da partilha dos bens entre os
herdeiros dos Coroneis Raimundo e
Simplicio,falecidos em 1812e 1829, respec-
tivamente.

Miridan Knox (1973), em 0 Piaui na
primeira metade do seculo XIX,
atribui a fatencia das charqueadas
parnaibanas ao distanciamento da cidade
de outras regi6es da Provincia, as
comunica~6es precarias, as secas, as
perdas dos mercados mineradores e
mesmo a falta de apoio governamental.
Atem das causas econ6micas, parecem
pesar sobre a fatencia dos Dias da
Silva 0 fausto em que viviam, sobretudo
Simplicio Dias. 0 Coronel seria um
homem refinado, amante das artes e
excentricidades. Dentre muitas a~6es, se
nlio for folclore historiogRifico, teria
presenteado a D. Pedro I com um
cacho de bananas, em tamanho natural,
feitoem Duro e pedras preciosas e
manteria entre seus trabalhadores
escravizados uma banda de musicos
quali/icados para 0 oficio em Lisboa e
Rio de Janeiro. A proposito, no testamento
da familia em 1833, figuram trabalha-
dores escravizados indicados como
musicos.

Voltemos as charqueadas. Em 1770,
quando da transferencia da sede da Vila
de Parnaiba do povoado Testa Branca
para 0 Porto das Barcas, 0 entao Gover-
nador Botelho de Castro ordenou a
transferencia das charqueadas para
lugares mais distantes da povoa~lio. 0
motivo da ordem de afastamento parecia
persistir no inicio do seculo XIX. Havia
uma preocupa~ao dos vereadores nao so
em manter as oficinas distantes, como
tambem bois, seus excrementos e caro~os



de algodao. A sujeira e 0 mal cheiro
eram constantes na Vila. As charqueadas
aUm de fitidas, chegavam a ser maca-
bras. Referindo-se as charqueadas Ester
Gutierrez (1993, p. 230), autora sulina,
assim descreve 0 espa~o charqueador
em Negros, charqueadas & Olarias:
um estudo sobre 0 espa~o pelotense:
"Os vapores emanados das aguas e detritos
par ados dissipavam pelos ares os cheiros
nauseabundos dos sangues putrefatos, dos
excrementos apodrecidos, das viceras
decompostas pelo forte calor do sol, nos dias
de safra. E as nuvens de fuma~as, que salam
das fornalhas, exalavam 0 cheiro das gorduras
fervidas e dos ossos carbonizados".

Voltemosas charqueadas de Parnaiba.
Sobretudo, aos estabelecimentos dos Dias
da Silva. Segundo a historiografia ••das
seis oficinas fundadas pelo patriarca
Domingos Dias em 1758, restava a meta-
de em 1813. As demais foram falindo
aos poucos, em 1820, 1824 e 1827. De
suas fazendas faziam seguir as reses
para 0 fabrico de charque. Utilizavam
preferencialmenteos bois, as jemeas eram
mantidas para reprodu~ao. A materia
prima era complementada por animais
provenientes do Longa, Piracuruca e
Valen~a. Tambem segundo a historio-
grafia, 0 Porto das barcas abatia em
1762 cerca de 13 mil reses. Em 1781 a
media anual foi de 40 mil. No ana de
1827, na ultima charqueada dos Dias
da Silva a falir, abatia-se de 6 a 8 mil
bois. E indiscutivel que a quantidade de
abates e significativa. A estes numeros
deve-se agregar os das exporta~6es de
animais da regiao. Parnaiba seria
responsavel por um quarto da oferta
piauiense, numa produ~ao minima
estimada entre 140 a 160 mil reses.

A conseqilencia era que carne verde
ou fresca em Parnaiba era um produto
escasso.As autoridades da Vila buscavam
garantir 0 abastecimento, legis lando
sobre as vendas no a~ougue publico.
Era comum arrematar-se, por um
determinado periodo, a exclusividade
sobre 0 negicio. Contudo, devido a
concorrenciasofrida pela carne salgada,
poucos se mostravam interessados
'na atividade. Quase sempre, para garan-
tir produto aos contratantes do a~ougue,
as autoridades atraws de "derrama"
for~avam 0 fornecimento de gado.
Assim, cada fazendeiro era obrigado,de
acordo com sua produ~ao, a entregar
uma determinada quantidade de ani-
mais, em um determinado mes do ano.
Alem da quantidade a ser entregue era
tambem estipulado 0 prefo a ser co-
brado pelos criadores. Eles tinham que
entregar as reses na Vila ao arremate
do a~ouguepara que houvesse os talhos
nas quartas e sabados, como era 0 cos-
tume. 0 consumo medio por mes, por
exemplo, em 1799, foi de 80 animais, 0
que da um total de 960 reses abatidas
por ano. Nao ha duvida que se trata
de uma quantidade insignificante
frente a produ~do das charqueadas.
Considerando-se0 ano de 1781, no qual
sdo apontados 40 mil bois abatidos, 0
consumo de carne fresca em 1799
representa menos da metade do total
abatido mensalmente nas charqueadas.

As oficinas de carne seca de Parnaiba
salgavam, em 1781,cerca de 110 bois por
dia.

Falta-me documentos para descrever 0
processo produtivo das charqueadas
parnaibanas. Apelo, mais uma vez, para
as informa~6es sobre 0 Sui. 0 viajante
frances Nicolau Dreys (1990, p.98-9),
Noticia descritiva da Provincia do
Rio Grande de Sao Pedro do Su~
relatou com bastante propriedade as
charqueadas gauchas no inicio do seculo
XIX. Sobre as produ~6es mais siste-
matizadas assim se referiu: "retalhado 0

boi, levam-se as mantas (assim se chamam as
partes musculares) para 0 salgadeiro, e nao ha
nada mais guarnecido de todos os lados,
ate mesmo 0 chao, de folhas de Butia que
escondem 0 hediondo da morte (...). Depois
de salgada, a carne empilha-se a1imesmo para
se Ihe extrair a umidade, a qual corre com sal
derretido e superfluo num reservat6rio
inferior onde se lan~am subseqiientemente
as costelas, as Iinguas e as outras partes que
se quer conservar na salmoira (...). Esgotada
que seja, a carne e levada do salgadeiro para
os varais, assim se denomina uma grande
extensao de terreno plantado de espeques
arruados, de 4 a 5 palmos de altura, atraves-
sados por varas compridas em que se sus-
tentam as mantas para secarem-se pela a~ao
do sol e dos ventos; quando se receia a1guma
chuva repentina, 0 toque de uma campainha
chama, pra os varais, todos os negros da
charqueada, e cousa curiosa ever como
num instante a carne amontoada por por~6es
nos mesmos varais se acha escondida de-
baixo de couros que nao permitem 0 menor
acesso as aguas do ceu. Estando a carne
perfeitamente seca, e disposta em forma
de grandes cubos ablongos assentados num
chao artificial, levantado de tres a quatro
palmos, para dar passagem ao ar; nesse estado,
cobrem-se ainda de couro para esperar 0

embarque."
Se informa~6es sobre as charqueadas

de Parnaiba parecem raras, quase
inexistentes sdo os relatos sobre a
presen~a de seus trabalhadores escra-
vizados.Asfontes indicam, entretanto, que
o cativeiro e a labuta diaria eram a
base do diversificado complexo produtivo
dos Dias da Silva que era constituido
por criaririo, espa~ofabril e transporte.
A estes espa~os,com atividades e ocu-
pa~6es especijicas, agregavam-se olarias,
alambique e "engenhos de moer sal"
ou salinas. Um complexo produtivo
sulino, segundo Ester Gutierrez (1993),
possuia, em media, entre 30 e 150
cativos ocupados em tarefas ligadas a
produ~ao do charque e os servi~os
domesticos: carneador, servente, salga-
dor, descarneador, graxeiro, sebeiro,
charqueador, aprendiz, tripeiro, mari-
nheiro, carpinteiro, cozinheiro, sapateiro,
aljaiate, carreteiro, ferreiro, barbeiro,
pedreiro, padeiro, pexeiro, lustrador,
serrador, engomador, correeiro, campeiro,
roceiro, oleiro, chimango, tanoeiro,
boleeiro, carroceiro, lavadeira,costureira
e mucamas.

A historiografia, sem referencia
documental, aponta que os Dias da
Silva, no apogeu produtivo do charque,
chegaram a ter cerca de 1.800 cativos
distribuidos pelas diversas atividades. E

U••• oZeiros, correeiros,
teceZ6e~, copeirlls,

marcenezros, ourzves,
pescadores, padeiros,

ensacadores, tocadores,
costureiras, rendeiras,

Zavadeirasj engomadeiras.
Condenaaos ao trabaZho,
miseraveis trabaZhadores
permaneceram, ainda por

um Zongo tempo,
sustentaniIo aparas ita

e decaaente
familia. "

certo, contudo, que 0 plantel era expres-
sivo. Em 1833, em pleno processo de
decadencia econt5mica, ainda dispunham
dos servi~os de 426 trabalhadores. As
evidencias que dispomos, a partir do
inventirio da familia, apontam com rigor
que a maioria dos homens e mulheres
haviam vivenciado os tempos do charque.
o plantel era formado, predominan-
temente, pelos chamados "velhos" por
possuirem 36 e mais anos. Do total de
trabalhadores, 5896 encontravam-se nesta
faixa etiria. COIisiderando somente os
homens (353), 6096 estavam com mais
de 36 anos, sendo 5096 com idade de
50 a 85 anos. As mulheres (73) apre-
sentavam a mesma tendencia, mais da
metade, 52%, tinham de 50 a 70 anos.

o viajante Dreys afirma que "uma
charqueada bem administrada e urn
estabelecimento penitenciario". 0 comen-
tirio referia-se a disciplina e rigor nas
charqueadas de Pelotas. Sob 0 ritmo do
trabalho imposto pelos feitores, os
escravos labutavam nos dias mais
quentes cerca de 12 horas, da meia-noite
ao meio-dia. Nas charqueadas de Parnai-
ba, certamente 0 trabalho nao era
diferente. E crivel que a explora~do
fosse mais intensificada, considerando
que os dias do Nordeste sao quase todos
muito quentes. Passadas as extenuantes
jornadas do charque, restaram a familia
Dias da Silva trabalhadores "velhos"
e "muito velhos". Homens e mulheres
"defeituosos", "doentes", "paraliticos",
"cegos", "rendidos da virilha", tra-
balhadores "semplf!stimos" e "sem valor".
Mas a labuta ndo findara. Os cativos
velhos e doentes continuaram parti-
Ihando duras jornadas como plantado-
res de algoddo, carpinteiros, vareiros,
cozinheiros, aljaiates, calafates, mari-
nheiros, ferreiros, vaqueiros, sapateiros,
pedreiros, serradores, tanoeiros, barbeiros,
oleiros, correeiros, tecel6es, copeiros,
marceneiros, ourives,pescadores,padeiros,
ensacadores, tocadores, <:ostureiras,
rendeiras, lavadeiras, engomadeiras.
Condenados ao trabalho, misemveis
trabalhadores permaneceram, ainda por
um longo tempo, sustentando a parasita
e decadente familia •

* Solimar Oliueira Lima e professor do DECON/
UFPI, Doutor em Hiswria pela PUCRS,
Pesquisador do IFARADA;Nucleo de Pesquisa
sobre Africanidades e Afrodescendencias



MEIO AMBIENTE: UMA
VARI.A-VELESTRATEGICA?

Questoes relacionadas com 0 meio
ambiente vem crescendo de importancia
implicando profundas altera<;oes no
comercio intemacional que se traduzem
no desenvolvimento economico das
na<;oes.

o avan<;opode ser sentido a partir do
momenta em que os consumidores dos
paises desenvolvidos passaram a
pressionar os revendedores para nao
mais vender produtos que tivessem sido
obtidos de forma agressiva ao meio
ambiente. Os revendedores, por seu
lado, repassavam aquelas pressoes para
as industrias que come<;aram a reduzir
substancialmente suas compras de
materias-primas de paises que nao
apresentassem certificados onde fosse
possivel comprovar a nao agressao
ambiental.

Urn exemplo do que acabamos de
mencionar pode ser encontrado na poli-
tica ambiental da B & Q, uma das
maiores redes varejistas da Inglaterra,
que faz aos seus fomecedores exigen-
cias de certificados onde seja possivel
comprovar que os produtos a serem
por ela revendidos nao ten ham sido
obtidos de forma danosa ao meio am-
biente (Roxo, 1998). Outro exemplo e 0

da Xerox do Brasil que vem realizando
investimentos com 0 proposito de obter
o certificado ISO 14001', e assim
ampliar 0 seu volume de vendas extemas
(Gazeta Mercantil, 1998).

Logo se ve, portanto, a estreitaliga<;ao
existente entre polftica ambiental e
comercio internacional. Dentro desse
contexto, os governos san convocados
para definir mecanismos perante os
quais suas empresas iran atuar nao so
para conquistar novos mercados, mas
tambem para confirmar uma maior
participa<;ao em seus mercados
domesticos.

o presente trabalho pretende inves-
tigar a rela<;aoexistente entre comercio
internacional e meio ambiente; para
tanto, esta dividido em quatro sessoes -
alem desta introdu<;ao. Na se<;ao 1,
procuraremos explicitar 0 que se
entende por polftica comercial estra-
tegica; na se<;ao2, iremos mostrar que
a variavel ambiental pode se tomar urn
elemento adicional na concep<;ao de
polfticas comerciais estrategicas; na
se<;ao 3, abordaremos urn caso de
ruptura ambiental em fun<;ao de poli-
ticas comerciais adotadas; por fim, na
sessao 4, serao feitas as conclus6es.

1. POLlTICA COMERCIAL
ESTRATEGICA

o ambiente estrategico implica 0
reconhecimento da existencia de falhas
de mercado e que est as saD passiveis
de corre<;ao em fun<;iioda interferencia
governamental. Quando se inicia a
discussao de polfticas comerciais
estrategicas, faz-se necessario 0
afastamento do instrumental teorico
proposto pela formaliza<;ao neoclassica
das vantagens comparativas, ou seja,
urn ambiente onde prevalece a con-
correncia perfeita, rendimentos constan-
tes de escala nao e adequado para
discutir 0 comportamento adotado por
firmas e govern os com a inten<;ao de
ampliar a participa<;ao daquelas no
comercio mundial. 0 ambiente valido e
o da concorrencia imperfeita, onde a
concorrencia monopolista e 0 modelo
mais utilizado na discussao de questoes
ligadas ao comercio mundial con-
temporaneo.

Imagine-se que urn determinado pais
resolva privilegiar uma determinada
industria para que ela possa participar
de forma lucrativa no comercio
mundial. Dessa forma, e mais que
razoavel se admitir que polfticas serao
adotadas com vistas a promover tal
industria no cenario mundial. As
polfticas a serem adotadas se darao
no sentido de se criarem barreiras a
entrada e na utiliza<;aode subsidios.

Na literatura economica sobre
comportamento estrategico via uso de
subsidios 0 exemplo mais constante e
aquele formulado por Krugman (1990
e 1994), onde duas firmas estao em
disputa pelos lucros gerados no mercado
de avioes comerciais a jato. Neste
exemplo, uma das firmas consegue
auferir todo 0 lucro existente em tal
mercado, for<;ando a retirada da sua
concorrente. No entanto, 0 governo do
pais da firma perdedora resolve sub-
sidia-Ia e, dessa forma, transfere todo 0
lucro existente para ela. Entretanto, para
que a polftica de subsidios se revele
satisfatoria ela deve, segundo Spencer
(1990), obedecer a urn conjunto de sete
exigencias: existencia de barreiras a
entrada; a industria subsidiada deve
estar submetida a alguma concorrencia
eXlerna; a industria submetida a uma
polftica de subsidios deve ser tao ou
mais concenlrada que a sua rival
externa; os pre<;os dos fatores de
produ<;ao nao podem vir a ter urn
crescimenlo muilo significativo e isso
implica a inexistencia de fatores de

produ<;ao chave, ou seja,fatores que
sejam demandados tanto pel a industria
subsidiada quanta por aquela nao
subsidiada; a industria subsidiada ja
deve con tar com alguma vantagem
inicial com rela<;ao a sua rival externa;
os gastos com os subsidios devem ser
altos 0 suficiente para evitar que 0
go verno da rival extern a adote uma
polftica semelhante; e, por fim, a
industria subsidiada deve transferir 0
minima possivel de tecnologia.

No que se refere a cria<;ao de bar-
reiras a entrada e necessario ressaltar
que, ao longo de oito rodadas de
negocia<;oes, 0 GATT - General
Agreement on Tarifs and Trade -
conseguiu executar 0 objetivo para 0
qual foi criado, ou seja, reduzir as
barreiras tarif<irias existentes no comer-
cio mundial. No entanto, na medida em
que 0 GATT avan<;ava na redu<;ao de
barreiras tarifarias as na<;oes, princi-
palmente as desenvolvidas, procediam
a constru<;ao de novas barreiras com
vistas a proteger suas industrias de
eventuais concorrentes extemos. Dentre
essas novas barreiras, agora com a
caracteristica de serem nao tarifarias,
encontram-se as cotas sobre impor-
ta<;oes; redu<;ao voluntariade expor-
ta<;oes; regula<;oes tecnicas e admi-
nistrativas; acordos de mercadorias
internacionais que san: pianos de
restri<;oes as exporta<;oes, estoques
amortecedores e contralos multila-
terais, dentre outros. (Kreinim, 1991)

Urn caso classico de comportamento
estrategico utilizando barreiras a entrada
foi aq uele adotado pelo governo
liberal de Ronald Reagan: objetivando
defender a participa<;ao da industria
americana de automoveis em seu
proprio territorio, a administra<;ao
Reagan adotou, com rela<;ao ao Japao,
medidas que reduziram as vendas de
automoveis japoneses dentro dos
EUA - no caso especffico foram
efetivadas as "redu<;oes voluntarias de
exporta<;6es". A partir da ado<;ao desta
medida, foi possivel a industria ame-
ricana de automoveis ampliar 0 seu
volume de vend as no mercado interno.

Pode-se afirmar que os governos
tern todo 0 interesse de garantir para
suas industrias lucros que saD gera-
dos em mercados oligopolizados. E nao
so isso: os governos podem adotar
estrategias que visem atrair para dentro
de suas fronteiras de investimentos
externos que de outra nao viriam.

Dizer alguma coisa de util sobre a
localiza<;ao da atividade economica
implica, segundo Krugman (1991), 0



afastamento do modelo tradicional de
concorrencia perfeita, de retornos
constantes de escala. Mais uma vez nos
deparamos com a possibilidade do uso
de modelos de concorrencia imperfeita.
Todavia, conforme pondera Krugman
(op.cit.) nenhum dos modelos de
concorrencia imperfeita e totalmente
convincente, mas eles tornam possivel
a discussao sobre comercio interna-
cional, localizac;ao da produc;ao de uma
maneira mais coerente com a realidade
mundial contemporiinea.

2. COMERCIO INTERNACIONAL
E MEIO AMBIENTE

o comercio mundial, embora com
reduzidas barreiras tarifarias, depara-se
com urn volume cada vez maior de
barreiras nao tarifarias trazendo de
volta toda uma discussao sobre a
validade ou nao de uma presenc;a mais
ativa do Estado como urn dos atores na
promoc;ao do desenvolvimento econo-
mico das nac;oes. Contudo, esse mesmo
ESlado se encontra mais uma vez
desafiado por urn discurso que nega a
validade de sua participac;ao na tomada
de decisoes e na possibilidade de
viabilizar estrategias que objetivem uma
maior participac;ao das empresas no
comercio internacional.

Definir estrategias com vistas a
promover uma maior participac;ao das
empresas no comercio mundial e hoje
uma prioridade para todo pais que vise
a melhoria do padrao de vida dos seus
habitantes. Assim, chega-se a urn novo
elemento capaz de viabilizar estrategias
de comercio internacional e meio
ambiente.

o "casamento" entre comercio
internacional e meio ambiente e algo
recente na literatura economica.
McKibbin e Wilcoxen (1995) citando Kalt
(1985) observam que durante a decada
de 80, era pratica comum os paises
adotarem uma legislac;ao ambiental
extremamente receptiva ao que a lite-
ratura especializada chama de "bens
sujos", quer dizer, bens que durante 0
seu processo de produc;ao liberam uma
grande quantidade de dioxido de
carbono(CO).

Paises em desenvolvimento se viram
tentados a planejar e a executar uma
legislac;ao ambiental receptiva a esse tipo
de industria: mais vale urn desen-
volvimento poluidor que nenhum. Em
sendo assim, passou-se a questionar
se a polftica ambiental teria forc;as
para redirecionar 0 fluxo de alguns
bens no comercio mundial. McKibbin
e Wilcoxen (op.cit.) tentam responder a
tal questionamento atraves do modelo
G-Cuber. Este modelo divide a econo-
mia mundial em oito regi6es distintas:
EVA, Japao, Australia, paises da OCDE,
China, paises em desenvolvimento,
Europa do leste e antiga URSS e paises
exportadores de petroleo. Por sua vez,
cada uma das regioes acima men-
cionadas e composta por urn setor
envolvendo as famflias; urn setor go-

vcrnamental; urn setor produtor de bens
de capital; urn setor financeiro; e doze
industrias. No que se refere ao setor
governamental, os autores reconhecem
que os gastos realizados pelo governo
estao relacionados com a compra de
bens e servic;os; pagamentos e trans-
ferencias para as famflias; e pagamento
de juros sobre dividas realizadas. A
receita do governo provem funda-
mentalmente da cobranc;a de impostos,
mas os autores adicionam a possibi-
lidade da existencia de cobranc;a de taxas
sobre externalid'ades da atividade
produtiva, tais como taxas sobre a
emissao de dioxido de carbono. A
existencia dessa taxa e que abre a
possibilidade de os govern os terem
uma atuac;ao de investimentos para as
suas economias, com a possibilidade de
redirecionar 0 fluxo do comercio
mundial.

Sartzetakis e Constantatos (1995), a
partir da verificac;ao de que os pad roes
de regulac;ao ambiental presentes nos
diversos paises sao semelhantes2

direcionam sua analise para os regimes
ambientais adotados e chegam a con-
clusao de que 0 fato de os regimes
ambientais serem distintos acarretam
diferentes impnctos sobre as empresas;
sendo assim, ocasionam conseqiiencias
diferenciadas para a participac;ao destas
no comercio internacional.

Sendo os regimes ambientais dife-
rentes, 0 estudo de Sanzetakis e
Constantatos faz avaliac;ao de doil>: 0
CAC e 0 TEp3. Neste estudo, a novi-
dade esta na preocupac;ao ambiental em
contexto de comercio internacional.

No modelo elaborado, considera-se a
existencia de dois paises, N e S, que
produzem urn bem diferenciado e
negociado no mercado internacional.
Cad a urn dos paises detem a exclu-
sividade da produc;ao de cad a produto,
que por sua vez tern a sua origem
vinculada a produc;ao de duas firmas
que se comportam segundo 0 duopolio
de Cournot, quer dizer, cada firma nao
tern nenhuma preocupac;ao de estar
provocando em sua rival alguma reac;ao.

Tanto as firmas do pais N como
aquelas do pais S estao sob urn mesmo
padrao ambiental. No entanto, cad a urn
dos paises adota urn regime ambiental
especffico: as duas firmas do pais N se
encontram submetidas a regulac;ao
ambiental CAC; enquanto aquelas duas
do pais S estao sujeitas ao regime
regulatorio TEP. A regulac;ao da ativi-
dade produtiva com vistas ao controle
da emissao de poluentes, implica
acrescimos de custos. Entretanto, em
func;ao do regime regulatorio adotado,
esses acrescimos serao diferenciados.

Vma da firmas do pais N, submetida
a regulac;ao CAC, tera em consequencia
desta regulac;ao sua participac;ao
diminuida no comercio internacional.
Isto porque a incidencia da regulac;ao
e uniforme, ou seja, independe dos
custos resultantes sobre as firmas. Em
sendo assim, aquela firma detentora de
urn maior custo de produc;ao tera a
sua participac;ao reduzida no comercio

internacional, ja que para compensar a
elevac;ao dos custos, tal firma reduzira a
sua produc;ao beneficiando a sua rival.

Ja a regulac;ao TEP, adotada pelo pais
S, leva em considerac;ao os acrescimos
de custos. Dessa forma, para que nao
ocorra nenhuma alterac;ao com relac;ao
a situac;ao anterior a regulac;ao, esta Ira
incidir sobre as firm as de uma tal
maneira que garanta a manutenc;ao da
situac;ao original, isto e, as firmas
conservam a me sma participac;ao no
comercio internacional.

Portanto, pode-se concluir que a
regulac;ao TEP e mais eficiente que a
CAC, isto porque, alem de garantir uma
redu~ao na emissao de poluentes, ela
conserva a mesma participac;ao das firmas
no comercio internacional.

Ate 0 momento, estudos ligados a
questao ambiental indicam que polfticas
de comercio nao sao as mais indicadas
para alcanc;ar metas socio-ambientais.
Entretanto, 0 debate ainda nao se
esgotou, e questoes como regulamen-
tac;ao da atividade economica se impoem
em urn contexto onde proliferam a
agressao ambiental e a desigualdade de
renda.

Para por fim as rupturas socio-ambi-
entais oriundas de polfticas de comercio
internacional, buscou-se alternativas
para internalizar os custos ambientais.
Foi 0 caso da incl usao do principio
"poluidor pagador" ao GATT, bem como
a efetivac;ao de acordos multilaterais
que visam nao somente minimizar os
impactos sobre 0 meio-ambiente, mas
tambcm buscam evitar que os paises
fac;am uso da questao ambiental como
barreira a entrada.

Analisando a questao cafceira, May
chama atenc;ao para 0 fato de que 0
Brasil adotou como estrategia de
crescimento no imediato pos-guerra, a
acelerac;ao do ritmo de utilizac;ao dos
recursos disponiveis que ia alem da
capacidadc sustentavel, ou scja, a ativi-
dadc economica levada adiante nao tinha
preocupac;oes para com a possibilidade
de gerac;oes futuras continuarcm a
explorar economicamcnte aquelcs
recursos. Portanto, temos que 0 aumcn-
to da produc;ao de cafe foi em virtudc
da expansao da area plantada; em
con sequencia, teve-se urn impacto
ambiental nada favoravel uma vez que
a remoc;ao de florestas, para 0 posterior
plantio de cafe, implicava perdas na
vida selvagem e na diversidade de
especies vegetais, mudanc;as na
composic;ao do CO2 atmosferico, aIem
da queda do prec;o do produto no
mercado mundial.

Para evitar uma queda ainda maior
no prec;o do cafe, 0 governo brasileiro
resolveu reduzir os estoques exislentes;
a partir dessa polftica, foi neutralizada
a tendencia de queda no prec;o do
produto. Por outro lado, outros
concorrentes se viram tentados a entrar
no mercado de cafe.



Os anos 60 tambem foram um
periodo de crise para 0 setor produtor
de cafe. Com a inten~ao de reverter os
baixos indices de produtividade
existentes na produ~ao de cafe, 0
governo do Brasil promoveu uma vasta
erradica~ao de cafezais decadentes e
nao produtivos, provocando impactos
sociais e ambientais negativos. Do ponto
de vista (lmbiental, 0 abandono da
lavoura do cafe reduziu a erosao do solo;
no entanto, aquelas areas utilizadas para
o cultivo do cafe foram transformadas
em pastos improdutivos 0 que, segundo
May, contribuiu para a redu~ao da
fertilidade do solo.

No decorrer dos an os 70 a politica
adotada pelo govemo brasileiro foi a de
estimular novas lavouras de cafe. Pelo
que foi exposto ate agora, fica claro
que a politica praticada em rela«ao ao
cafe tinha um vies intervencionista 0
que mostrava a importancia do cafe
para a balan«a comercial brasileira. A
caracteristica dessa politica era um forte
controle de pre«os e de estoques, e
tinha como objetivos: estimular a
produ<;ao; manter os pre<;os no mercado
internacional; e gerar fundos para a
execu<;ao de investimentos setoriais e
cXlTasetoriais. A consequencia da
ado<;ao desta politica, isto e, estimulos
it produ<;ao, implicaram a redu«ao do
pre<;o do cafe no mercado mundial;
gerando, dessa forma, uma nova crise
para 0 setor produtor de cafe.

A decada de 90 se caracterizou como
sendo um periodo no qual medidas
como privatiza<;ao, abertura de mercado,
desregulamenta<;ao da economia esti-
veram na ordem do dia. 0 setor produtor
de cafe nao ficou imune a tal conjun-
tura: a complcta dcsregulamenta«ao do
setor foi executada em 1990, quando da
extin<;ao 0 Instituto Brasileiro do Cafe
(ll3e) e da redu<;ao da taxa de exporta«ao.
Em virtude da ausencia do poder
publico, que garantia a compra de cafe,
os pequenos produtores foram for«ados
a abandonar a produ<;ao. Em con-
sequencia, os campos de cafe foram
substituidos por pastos implicando
aumento no exodo rural. Do ponto de
vista ambiental, menores ganhos
significam redu«ao ou ate mesmo a
elimina<;ao de investimentos em
equipamentos que objetivavam melhorar
a qualidade do ar dentro e fora das
fabricas5•

Para 0 enfrentamento de tal contexto
May sugere a ado<;ao de incentivos
economicos em combina<;ao com a
efetiva<;ao de medidas regulat6rias, ou
seja, convida 0 Estado a tomar assento
na discussao de questoes referentes a
preserva<;ao ambiental, comercio exte-
rior; portanto, uma participa«ao mais
efetiva na defini<;ao dos rumos do
desenvolvimento economico do pais.

Embora sejam timidos tivemos, ao
longo dos Ultimos tempos, 0 surgimento
de alguns avan<;os no que se refere

a participa<;iio dos Estados Nacionais na
defini~ao de estrategias visando uma
maior participa<;iio de suas empresas no
cenario internacional, bem como na
garantia de uma maior atua«ao dessas
empresas em seus paises de origem.
Nesse senti do, a variavel ambiental pode
vir a ser um elemento de extrema
relevancia. .

Alem disso, indo de encontro a todo
um discurso que refuta a validade da
atua~ao do Estado seja na induc;;ao do
desenvolvimento seja na regulac;;ao da
atividade economica, 0 certo e que 0
Estado continua sendo um elemento
fundamental na defini<;ao dos rumos do
desenvolvimento economico alem de
garantir a preserva<;ao do meio ambiente
atraves de uma conseqliente politica de
regulamenta«ao ambiental •

1-Conjuntode norma.~criadas pela International
tandard Organization-ISO, com 0 objetivo de
preservar 0 meio-ambiente das consequencias
negativasda atividadeeconomica.
2- Segundoos autores, a semelham;ados padroes
de regula(faose deve 130 somente devido ao fato
de as preferencias por protelflioambiental e/ou
acordos internacionais serem semelhantes.
3-CAe-Command andl-Ontrol,ou seja, Comando
e C.ontrole;TEP-Tredeable Emissions Permits,
ou seja,lA:rtilicadosde Emis.~s Negociaveis.
4· E.~tasec;aoesta fundamentadaem May(1996).
5- Seria 0 caso, pm exemplo, da elimina(fiiode
investimentos em equipamentos de torragem
menosdanificadores da qualidade do ar.
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IN DICE DE PRE<;OS AO
CONSUMIDOR

CUSTO DE VIDA
TERESINA

o IPC - Teresina . trabalho elaborado
sob a responsabilidade da Funda~iio
CEPRO e divulgado mensalmente -
registrou durante 0 mes de maio de
2003, uma dena~ao de -0,45%, resultado
que, comparado ao apresentado no
ultimo mes de abril de 2003 (+1,43%) •
retrata uma acentuada queda no nivel de
pre~os desse imprtante indicador de
avalia~iio do poder de compra da popu-
la~iio teresinense no mes em estudo.

Com a apura~ao deste indice de -0,45%,
a inna~ao acumulada nos cinco primeiros
meses do ana ficou em 5,62%.

Em rela~ao especificamente ao com-
portamento do IPC-Teresina, relativo ao
mes de maio de 2003, constatou-se que
a pressiio para a redu~iio media de
0,45% localizou-se 1\os itens compo-
nentes dos grupos Alimenta~ao e
Transportes e Comunica~ao, que apresen-
taram defla~ao de 1,75% e 1,57%, res-
pectivamente. No casu especifico do
grupo Alimenta~iio, as redu~oes mais
significativas foram verificadas nos
seguintes produtos: Tomate, 37,13%,
cebola, 22,88%, abaca xi, 13,27%,
laranja, 8,80%, feijiio, 6,12%, carne e
derivados de bovinos, 4,01%, ovos, 2,51% e
frango, 2,04. Ja no grupo Transportes e
Comunica~iio, as quedas de preyos mais
representativas localizaram-se na gaso-
lina, 6,73% e oleo diesel, 5,32%.

Outro grupo que apresentou queda de
preyos foi Habita~ao (-0,31%), em fun~ao
principalmente da deflayiio de 5,06% em
gas de cozinha. Os demais grupos com-
ponentes da estrutura do IPC-Teresina
apresentaram variayoes positivas; Salide e
Cuidados Especiais, 1,38%, Servi~os
Pessoais, 0,91%, Vestuario, 0,70% e
Artigos de Residencia, 0,38%.

CUSTO E VARIA<;:Ao DA
CESTA BAsICA

A Cesta de Produtos Basicos - definida
pelo DecretoLei n 399, de 30 de abril
de 1938, cuja relayao para a regiiio
Nordeste e composta por doze produtos,
cujas quantidades cons tam de nutrien-
tes minimos necessarios para a
alimentayao de uma pessoa adulta ao
longo de urn mes - custou ao trabalha-
dor teresinense a importancia de R$
123,85 (cento e vinte e tres reais e oitenta
e cinco centavos). Valor 10,32% menor
que 0 custo dos mesmos produtos
verificado no ultimo mes de abril de
2003, que foi de R$ 138,11 (ecnto e trinta
e oito reais e onze centavos).

. Essa queda de preyOS verificado no
custo dos produtos componentes da
cesta basica justifica-se pelo fato de
produtos como 0 feijiio e, principal-
mente, 0 tomate terem apresentado
durante 0 mes de maio de 2003 reduyao
de preyos de 6,12% e 37,13%, respec-
tivamente.

Fonte: Fundayiio Centro de Pesquisas
Economicas e Sociais do Piaui - CEPRO



REFLEXOES SOBRE A
SEMI-ARIDO

DELIMITA<;Ao
PIAUIENSE

A regiiio semi-arida tern como princi-
pal caracteristica a baixa e irregular
precipitat;iio pluviometrica, com forte
variabilidade da distribuit;iio das
chuvas no tempo e no espat;o. Verifica-
se a ocorrencia de altas temperaturas, 0
que incorre em elevada evapotrans-
pirat;ao que, associada aos solos rasos,
apresenta pouca capacidade de
armazenamento das aguas que caem na
estat;ao chuvosa. As aguas subterrfmeas
siio quase sempre salobras e pouco
utilizadas para consumo humano.
Pode-se observar que a vegetat;iio
predominante e a caatinga, podendo
haver, ainda, associat;oes de caatinga
com cerrados e/ou "carrascos" (Sales,
2(02).

a semi-arido brasileiro e urn dos
que detem 0 maior indice pluviometrico
em relat;iio as demais ocorrencias no
mundo, no entanto os eventos de seca
que ciclicamente atingem a regiao
trazem consigo 0 agravamento das
condit;oes socio-economicas, provo-
cando desde perdas agricolas ate a
expulsiio e morte dos sertanejos.

a problema de faHa d'agua e urn
dos mais serios na regiao uma vez que
afeta substancialmente a sobrevivencia
do homem, bem como 0 desenvolvi-
mento de qualquer atividade economica.

Em face do grande contingente de
pessoas que residem no semi-arido e
sua importancia socio-economico e
ambiental e relevante verificar sua area
de abrangencia no Piaui, uma vez que
na literatura encontram-se diferentes
criterios para defini-Ia, resuHando em
numeros distintos de municipios que
pertencem ao semi-arido. Nesse artigo
considera-se a divisiio politico-admis-
trativa do Estado do Piaui constante no
Censo Demografico de 2000 e suas
informa~oes sobre populat;iio total,
urbana e rural.

ABaRDAGENS SaBRE a SEMI-
ARIDa PIAUIENSE

A Superintendencia de Desenvol-
vimento do Nordeste - SUDENE, extinta
e em processo de recriat;iio, foi uma
das pioneiras no estudo da delimitat;ao
do semi-arido nordestino. Ja em 1968,
iniciou urn estudo de quais municipios
formariam 0 poligono das secas, area
criada em 1936 para fins de aplicat;iio
de politicas publicas que minorassem
os flagelos causados pelas fortes secas
que periodicamente assolam a regiiio
nordeste. .

A regiiio semi-arida concebida pela
SUDENE (on line) e:
<too. aquela formada pelo conjunto de
/ugares contiguos, caracterizada pelo
ba/am;o hidrico negativo, resultante
de precipita~oes medias anuais iguais
ou inferiores a 800 mm, insola~iio
media de 2800h/ano, temperaturas
medias anuais de 23° a 2?O C, eva-
pora~iio de 2.000 mm/ano e umidade
re/ativa do ar media em torno de
50%. Caracteriza-se essa regiiio por
forte inso/a~iio, temperaturas re/a-
tivamente attas e pe/o regime de
·chuvas marcado· pe/a escassez,
irregutaridade e concentraf;iio das
precipitaf;oes num curto periodo, de
apenas tres meses".

Esse estudo foi aprovado pelo seu
conselho deliberativo em 1994, para
fins de aplicat;ao de recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE. A area do semi-arido
brasileiro abrangeu urn total de
895.931,3 km2, sendo que 0 Nordeste
participava com 93,90% (841.260,9km2)
da mesma, e Minas Gerais 6,10%. Para
a SUDENE, os municipios pertencentes
a esse dominio deveriam apresentar
uma precipitat;iio media de 800 rom, ou
ter seus territorios parcial mente cor-
tados por essa isoieta. 0 semi-arido
contava com 1.031 municipios dispersos
em oito estados nordestinos mais a
regiao norte do estado de Minas Gerais,
segundo a portaria nO1.182, de 14 de
setembro de 1999, que inseriu os
municipios criados ate 1997. 0 semi-
arido piauiense apresentou 109
municipios.

Em 2000, esses mUOlclplOS
representavam 50,1 % do territorio do
Estado, perfazendo uma area de
126.011,2 km2. Sua populat;iio era de
855.807 habitantes, correspondendo a
30,01 % da populat;iio total, na sua
maioria rural (55,6%), dividida
proporcionalmente entre homens e
mulheres.

SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO
ESTADO DO PlAut

No ana de 1993, a regiiio nordeste
sofreu os efeitos de uma forte seca. 0
Piaui, na pratica, teve todo 0 seu ter-
ritorio afetado pela estiagem. Algumas
areas foram mais intensamente
castigadas, e 0 que seria 0 poligono das
secas para 0 Estado, acabou esten-
dendo-se alem da regiao semi-arida,
afetando, inclusive areas que saD
consideradas sub-umidas.

Naquele ano, a Defesa Civil do Estado
efetivou urn estudo para determinar 0
grau de comprometimento dos muni-

cipios pel a seca e dividiu 0 Piaui em
tres areas, denominadas de prioridades
um, dois e tres. .

Todos os municipios incorporados
pel a prioridade um tiveram estado
de calamidade decretados nessa
ocasiao, sendo essa, a area utilizada
para fins de aplicat;iio dos recursos
federais de comb ate a seca, atraves do
Programa Frentes Prod uti vas de
Trabalho, que deveria durar apenas
tres meses, mas que se prolongou por
mais de urn ano, por articula~ao do
governo federal com os estados para
construt;iio de obras hidricas perm a-
nentemente. E foi essa area geografica
que a Secretaria da Defesa Civil
considerou como a regiiio semi-arida do
Estado. Ela ficou composta por 122
municipios historicamente alcant;ados
pelas secas e pode-se observar que tal
delimitat;ao obedeceu, alem de fatores
relacionados a estiagem, a existencia de
certo peso politico.

De acordo com os dados do Censo,
em 2000, 0 semi-arido piauiense, perfazia
uma area de 121.594 km2, ou 48,38% do
seu territorio, tendo uma populat;iio tolal
de 955.728 habitantes (33,64% da
populat;ao do Estado), dos quais 45%
estiio na zona urbana e 55% na zona rural.

LIMA. ~REU E LIMA (2000)

A pesquisa Delirnita~iio e Re-
gionaliza~iio do Dorninio Serni·Arido
(Lima, Abreu e Lima, 2000), financiada
em 1981 pelo CNPq/UFPIISUDENE,
utilizou como caracteristica principal
na determina~ao de uma regiao serni-
arida, parametros climaticos associados
a vegetat;iio, relevo, solo e hidrografia.
Esse estudo propos a existencia de tres
sub-regioes no Piaui, a sub-regiiio semi-
arida, a sub-regiiio de transifiio
semi-arida e a sub-regiiio de transifiio
sub-umida. As duas prirneiras sub-regioes
formaram 0 domfnio semi-arido.

Na delimita~iio do dominio semi-Qrido,
o estudo utilizou a precipitaf;iio fide-
dignaJ

, com urn indice pluviornetrico
inferior a 900mm, e probabilidade de
75% de ocorrencia. Essa precipita~iio e
irregular e diferenciada, variando entre
fortes chuvas e gran des secas, alem da
analise do balan~o hidrico que deter-
minou a existencia de dois a tres
meses favoraveis a ocorrencia de chuvas
na sub-regiiio semi-arida e quatro ou
mais meses favoraveis na sub-regiiio
transif;iio semi-arida. Verificou-se a
presen~a de vegeta~ao de caatinga
exclusiva ou com associa~oes de cer-
rado ou mata de palm ace as, solos
arenosos e pobres ou com presen~a de
rocha, e uma fragil estrutura hidro-
grafica.



Para urn municipio pertencer a uma
sub-regiao especifica teria que dispor
de 40 a 100% de sua area inclusa
na mesma, tendo como referencia a
Iinha divisoria de precipitar,;ao media
anual de chuva que cortasse 0 muni-
cipio. Caso 0 dominio semi-arido fosse
considerado como sendo parte de duas
sub-regioes, incluir-se-iam os muni-
cipios que tivessem menos de 40% em
uma delas, mas que a soma dos
percentuais das duas atingisse 0 minima
de 40%. 0 semi-arido piauiense com-
p6s-se de 156 municipios (Parte
hachurada - MAP A).

1<. -

Obedecendo a esses criterios, detecta-
se que, no ana de 2000, 0 semi-arido
piauiense, representou 66,0% do ter-
ritorio do Estado, abrangendo 165.830
km2 de area. Constata-se, ainda, que
50,4% (1.433.024 habitantes) da
popular,;ao do Piaui encontram-se nessa
regiao, sendo que 49,05% residem na
zona urbana e 50,95% na zona rural.

A Tabela 1 mostra uma sintese da
area do semi-arido no Piaui, destacando
o numero de unidades municipais e a
poplJ'lar,;ao residente, segundo as
abordagens consideradas acima.

A delimitar,;ao do semi-arido no Estado
do Piaui envolve basicamente tres
abordagens que contemplam desde
criterios politicos a criterios ambientais
e socio-econ6micos. A ador,;ao de
criterios que envolvem urn maior
numero de variaveis san razoaveis e
aproximam as especificidades muni-
cipais para ar,;6es publicas de convivencia
com 0 semi-arido duradouras e trans-
formadoras da realidade, evitando que
essa regiao seja rotulada de proble-
matica devido a faHa de chuvas, e que
por pressoes politicas seja objeto de
politicas emergenciais que nao resolvem
o problema, perpetuando a condir,;ao de
pobreza •

* Jafra maria Alcoba~a Gomes e professora adjunta
do DECON/UFPI. Pesquisadora do N6cleo de
Referenciaem Ciencias Ambientais do Tr6pico
Ecotonal do Nordeste (TROPEN/UFPI) e
Doutoraem F..conomiaAplicada(ESALQ/USP)

Tabela 1 - Numero de municipios, area e popula98o, segundo as diferentes
abordagens de delimita980 do semi·arido e Estado do Piaui - 2000.

\"4'

SUDENE 109' 49,3 126.011,20 50,1 855807 30,1

Secretaria da Defesa Civil do Piaui 122 55,2 121.594,30 48,4 956617 33,6

Lima, Abreu e Lima (2000) 156 70,6 165.830,00 66,0 1 433024 50,4

Piauf 221 100 251.311,50 100 2843278 100
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o QUE E ECONOMIA?

Saber econolI)ia e conhecer a cota«ao
do euro, hoje? E dizer 0 valor do ~roduto
Interno Bruto do ana passado? E saber
porque 0 valor do dolar varia? Minai, 0
que e saber economia?

Sempre me perguntei quando saberia
economia. Sempre quis saber 0 dia em
que diria para mim mesmo: "e, eu
entendo ... " e lhes digo que esse dia ja
passou e ao mesmo tem~o ainda esta
para chegar. Confuso, nao.

o conhecimento, como muito de
nossa vida, e relativo. Houve 0 tempo
em que se poderia considerar con he-
cedor de economia quem soubesse, por
exemplo, discorrer sobre a mais-valia,
sobre os valores e prer,;os, quem sou-
besse das teorias (ou pelo menos nomina-
las). Mas isso nao e mais saber economia?

E. E nao so isso. 0 mote do fim do
seculo passado ainda e valido: "Vivemos
a era da tecnologia e da informar,;ao". Ela
por si so diz muito, e por mais insistente
e redundante que parer,;a, esta correta.
Ao economista de hpje e imperativo estar
ligado a realidade. ,E imprescindivel estar
bem informado. E preciso dotar-se de
uma visao sistemica, afinal' sera preciso
j,ustificar alguma coisa a qualquer tempo.
E para isso que serve a ciencia; para
responder os questionamentos da
socledade e exphcar os meandros pelos
quais os eventos san construidos. Nao
fosse assim, para que conhecer? Deixar
o acaso encarregar-se de tudo?

Quando chegamos a universidade, nos
sentimos incertos quanta ao que iremos
enfrentar. Talvez isso justifique 0 numero
consideravel daqueles que nao atingem 0
seu final. Mas mesmo permanecendo,
tem-se ainda duas opr,;6es: apaixonar-se
pel a economia ou suporta-Ia ate que 0
canudo nos seja entregue.

Vamos ponderar mais urn aspecto: 0
que e preclso fazer para saber economia?

Essa resposta e conhec!da desde toda
a nossa vida academica. E preciso estar
atento e INDAGAR! LOgico, nao? Talvez
todo 0 misterio do conhecimento seja a
curiosidade.

Respiramos economia 0 dia inteiro!
Vejamos: na mesa do cafe da manha
podem existir bens substitutos; na Ida a
universidade podemos ver a oferta e a
demanda par transporte; ao descansar
frente a TV podemos ver a maneira pela
qual as pessoas san levadas a consumir;
e assim uma infinidade de siJuar,;oes.
Epa, mas economia e isso? E sim. E
muito mais.

o estudioso - de qualquer ciencia - e
aquele que se jog~ a loucura sem
abdicar da sanidade. E aquele que busca
exercitar a,mente para 0 exercicio do
raciocinio. E aquele que quer provar da~
situar,;6es, ou senao, compreende-Ias. E
aquele que durante as quase duas horas
de uma aula se pergunta muitas coisas e
que talvez devesse partilhar esses
questionamentos com urn outro que
esta ali para auxiliar e dirimir as duvidas:
o professor.

Esse agente, imprescindivel, deve ser
usado. E nao so atraves da atenr,;ao as
suas explana«oes, mas fazendo-o mais
conhecedor. Como se faz isso? Discu-
tindo, interrogando, discordando. 0
conhecimento nao se transfere,o
conhecimento se adquire. Saber econo-
mia - ou qualquer outra ciencia - nao e
discorrer sobre ela utilizando jargoes
(economes) ou formulas mirabolantes.
Saber economia e entender porque a
realidade se apresenta <lesta e nao
daquela forma.Por fim, resta dizer que
saber economia talvez seja conhecer a
cota«ao do euro, hoje; dizer 0 valor do
PIB do ana passado; saber porque 0
valor do dolar varia ... Por que nao? E
uma ultima considerar,;ao: 0 tempo de
aprender economia e agora.



CRf7fCA SOgRE A fN7ERPRE7ACAO DA FfLOSOFfA,

NA ACADEHfA

Falar e interpretar falas. Ler e
interpretar a escrita. E surpreender as
formac;6es discursivas em suas tra-
jet6rias. E provocar deslocamentos ou
ate mesmo cristalizac;6es de universos
de significac;6es. A escrita, assim como
a fala, tern trajet6rias interessantes, ora
como mero "referendum" (textos presos
nas normas da academia) da fala do
"mestre-morto", ora como provocac;ao,
alteridade.

Entendo 0 texto como provocac;ao,
como algo que erotiza 0 instituido, que
o remete radical mente ao instituinte.
Torno 0 instituinte como polissemico,
portanto, metaf6rico, permitindo, assim,
multiplos deslocamentos.

Atravessar urn texto e aceitar seus
desafios, e urn empreendimento repleto
de possibilidades, nunca certezas. Pois
conhecer e sempre possibilidade,
indeterminac;ao, ato de criac;ao. E elevar
o texto a condic;ao de poema, e como
tal, uma busca apaixonada dos sentidos
de conteudo, nunca de formas.

o trabalho do educador esta no sonho,
no devaneio. Nesta dimensao, os pianos
da linguagem nao estao ordenados
segundo a descric;ao linear do mundo
fatico, que sem 0 onirico se caracteriza
por ordenar a vida a partir de sua
racionalizac;ao sistemica.

A interpretac;ao da escrita deve nos
colocar diante de uma pista de duplo
senti do, onde a imaginac;ao criadora
percorre a trajet6ria do mundo sensivel
ao onirico, e desde ao sensivel; bale
diaIetico de infinitos movimentos.

o estudo de textos filos6ficos e 0

crepusculo do saber. A queda de suas
mascaras rigidas. A morte do mani-
quefsmo. Urn chamado desejo. Urn
protesto contra a mediocridade 'da
mentalidade crudita c, ao mesmo tempo,
urn saudavel desprezo pelo ensino
rigorosamente academico.

o eSludo da filosofia possibilita isso.
Traz em si a visceral compree[lsao das
limila<;6es que padecemos, colocando
em evidencia a ordem artificial e mor-
tifera de uma cultura impregnada de
legalidades presun<;osas. Ela serve para
despertar os sentidos e os desejos
soterrados e desencantados por s6culos
de saberes, preocupados, estes, em
garantir todo e qualquer lipo de
imobilismo.

Proporeiona, tambem, uma salutar
abertura para a explora<;ao de todas as
formas de expressao que 0 racionalismo
dominante conseguiu enclausurar numa
reserva chamada absurdo. 0 estudo da
filosofia feito de modo correto as
reivindica como a placenla da criativi-
dade. Uma rea<;ao vital a sensatez inene.

Uma manobra para tentar corroer 0
monop6lio de uma razao que propaga a
submissao: saberes feitos de lugares
comuns e falsos tesouros com os quais,
por esquecimento de nossa singulari-
dade, naturalmente concordamos.

Para 0 fil6sofo, 0 absurdo nao tern
uma conota<;ao pejorativa: e a forma de
protesto que se op6e ao jogo do
coerente, do l6gico e do demonstrado,
categorias empregadas como criterios
incontrovertiveis de verdade nos
grandes relatos (sistemas) que a ciencia
produz para imaginar 0 mundo.

Na filosofia, 0 absurdo reitera a
necessidade de mliltiplas compreen-
s6es do ser. 0 absurdo filos6fico e
uma said a espontanea para procurar a
voz humana no meio dos cientistas,
no meio dos desejos.

"A eultura oficial da
p6s-modernidade tende

a supressiio total das
paixoes. Com isso, ela
elimina a eduea~iio, a

polftiea e 0 senso
critieo. Adormeeendo

as paixoes, se assegura
a reprodu~iio de um

sistema de domina~iio,
imposto,

prineipalmente, na
America Latina. "

Declarar que a razao e a essencia do
homem, ja e dividi-lo em dois, coisa
que a tradic;ao classica nunca deixou de
fazer. ESla distinguiu no homem 0 que e
razao, e que, por isso mesmo, C
verdadeiramente humano, e 0 que nao
e razao, e que, por este fato, parece
indigno do homem: instintos, senti men-
tos e desejos.

A filosofia mostra sua firme inlen<;ao
de derrubar as margens estreitas do
racionalismo, sacudindo-nos, ao mes-
mo tempo, para que despenemos de
nossas ilus6es e dependencias em
relac;ao a todas as conven<;6es vigentes.
Procuraremos demonstrar atraves de
uma viagem sobre a hist6ria do ser 0
sonho, a magia de urn olhar al6m do
fisico sobre 0 mesmo, para procurar
uma nova ordem de valores, sem·
ouvidos para os eruditos.

o sonho metaffsico faz do senti-
mento uma revoluc;ao e dessa forma
subverte a lolice-vital, essa evasao da
vida que a filosofia deve expurgar.

o asscdio das sombras ten de a
aumentar no her<;o da p6s-moder-
nidade, que 6 a miragem nostalgica do
homem, uma civiliza<;ao onde a
singularidade dos desejos se converte

em urn bem de luxo. Esta se come-
c;ando a reproduzir 0 "homem de
Chernobyl", para quem a vida coti-
diana passa a ser urn exercicio de
sobrevivencia. Ele divaga com cren<;as
promiscuas, vive urn dia de cad a vez,
preparado para 0 pior, por haver perdido
toda a confian<;a no futuro da
humanidade. Seu lugar de visibili-
dade e 0 espanto apocaliptico. Esta no
lugar de urn observador em regime de
prisao perpetua.

Voltemos a filosofia como recu-
peraC;ao sistematica do instante onde a
imaginac;ao do mundo brilhou plena
de juventude. Urn belo instante da
cultura aonde 0 sonho vai adiante e a
a<;ao C sua esteira.

Quando a filosofia estabelece as
identidades entre a "poetica" (sonhos) e
a vida, esta convidando a cultivar 0
engajamento magi co com 0 mundo. E a
crenc;a no poder magi co da palavra
reveladora e criadora de mundos e
realidades (sensivel e intelectivel): 0
homem e a luz (raziio) de seu des/ino.

Assim, a filosofia pode desligar-se
da relac;ao teoria-praxis, assumindo em
profundidade 0 carater onirico das
teorias.

Realidade e sonho, os cortes nao
san drasticos. E dificil distinguir sem
criar mitos. De repente a filosofia nao
distingue, coloca em prateleiras sem
estantes as teorias e nos prop6e uma
discussao substitutiva: a rela<;ao sonho-
praxis. Grac;as a este sacrilegio, os
fil6sofos alteram os efeitos consagrados
do saber.

Em seus jogos contestatorios mOSlram
que a func;ao mais importanle do
conhecimento social e a de sonhar
com magia. Somos feilos do mesmo
material que os sonhos. 0 sonho c
urn fiel espelho de nossos escurecidos
objetos.

llumina-Ios e uma func;ao eman-
cipat6ria da pedagogia. Ela devc
inccndiar-nos com magia e afclivi-
dade. 0 processo didatico (nas univer-
sidades) precisa ser urn sonho magico
que nos alraia para devolver-nos a
liberdade. Esse e 0 caminho para
encontrar 0 desejo nos argumentos
didaticos: a sala de aula. Paraiso
perigosG, onde s6 penetram os gran des
aventureiros. A nnite do ser.O homem
noturno que ve a noite como alum-
bramento e 0 dia como gesta<;6es.

A experiencia nos ensina que uma
consciencia demasiada impregnada
de lucidez cartesiana impede que 0
homem invoque os abismos interiores
e que cvoque, como 0 dcseja, os
misteriosos climas da vida incons-
ciente, tente dissolver seus fanlasmas e
cxerc;a sua rebcliao con Ira os caSlra-
dores profissionais ou amado res.



Enfim, 0 sonho como born exercfcio
para superar as consciencias alienadas.
Os sonhos e a magia como antfdotos da
ideologia massificante. 0 sonho para
superar a mentalidade cartesiana: essa
lucidez vizinha do poder.

A cultura oficial da p6s-moderni-
dade tende 11 supressao total das
paixoes. Com isso, ela elimina a educa-
gao, a politica e 0 senso c;ritico.
Adormecendo as paixoes, se as segura a
reprodugao de urn sistema de domina-
gao, imposto, principalmente, na America
Latina. S6 os apaixonados contestam,
protestam, procuram a transformagao.
As paixoes nao cegam; elas iluminam,
utopicamente, 0 destino do ser apaixo-
nado. A paixao e 0 alimento da liberdade.
Nao pode, portanto, existir uma
pragmiitica da singularidade humana,
sem seres apaixonados que a realizem.
A paixao e 0 que nos diferencia dos
seres inanimados, que simulam viver
olhando, indiferentemente, 0 mundo 11
espera da morte. S6 os seres apaixona-
dos tern condigoes de procurar viver
em liberdade, de procurar vencer as
tiranias culturais. Os verdadeiros fil6so-
fos tentaram viver assim. Mostraram 0
poder das utopias interiores.

Ao meu ver, a filosofia e 0 modo de
expressao poetica das utopias interiores.
Os fil6sofos mostram-nas apaixona-
damente. A cultura oficial interpreta as
paixoes filosOficas como urn "excesso
agressivo". Foi uma maneira de
recuperar, ideologicamente, a filosofia,
amornando a ameaga de seu poder
revolucionario.

Soberba. Distancia. Desplante.
Monotonia. Psicoses narClslstas.
Sentimentos de onipotencia. Permanen-
tes ameac;as de reprovagoes. Atitudes
depreciativas. Formas, enfim, com que
se manifestam as defesas maniacas
como urn desejo de fazer abortar todo
e qualquer sintoma de emergencia da
singularidade. E 0 professor convertido
em urn sensor de tempo completo,
mero aprendiz de sacristao na igreja do
saber: lugar das crengas absolutas. Vma
vez que se aceitam como "crengas
absolutas" determinadas afirmac;oes,
surgem esquemas mentais que confor-
mam urn discurso alienante como teologia
para a agao ... todo intento de trans-
gressao sera castigado como ato pecami-
noso, gerando uma defesa maniaca para
suprimi-Io.

Como sacristaos, certos professores
acreditam que, defendendo a "teologia
das ciencias", estao empreendendo uma
luta titanica contra 0 mal, adquirindo
assim a ungao mistica e a tranqUilidade
de consciencia necessaria para resolver
a aniquilagao do diferente: destroem-nos
par sermos instrumentos do mal.
Procedem com a mesma beMica pureza
de conscicncia dos tribunais da inqui-
sic,;ao. Ademais, como toda a religiao,
indica a via de salvagao s6 para os eleitos:
"os lugares-tementes do bem". A protec;ao
de seus mitos, a magia de seu culto nao
se cSlende aos inimigos.

S6 a livre expressao para 0 pensamento
afim.

Estamos falando da "oligarquia do
saber", cordialmente distante, fria e
indiferente para simular ocupar-se dos
problemas daqueles que nao pertencem
aela.

Assim, as universidades transfor-
mam-se em urn sitio impiedosa-
mente seco. Todo urn estilo (sacra-
lizado, viciado) de relacionar-se com a
verdade, que ja morreu sem que seus
cultores 0 saibam. Continuam ape-
lando, ainda, para mecanismos de
excomunhao e controle de here-
sias, como nos velhos tempos de
esplendor. Quem nao bebe deste calice
ainda monera. Ainda existe a sangao
pelo deli to de "porte de inovagaes", de
"porte de diferengas".

Creio que os professores apren-
deriam a ensinar quando renun-
ciassem a converter suas falas em
caricaturas "camaras de eco": prMicas
de pensamento e de citagoes ostenta-
das, agressivamente, para adquirir
uma distancia salvadora que evite as
zonas perigosas onde 0 saber se
enfrenta a si mesmo como obstaculo. 0
professor precisa converter 0 saber em
dispendio. Ha duas maneiras de sub-
verter a legalidade do saber: dispersa-Io
ou da-Io para satisfazer a duvida do
aluno que e sempre, no fundo, urn
pedido de amor, a fuga da fadiga dos
estere6tipos, a renuncia a este monstro
que e 0 "ultimo significado".

o pr6prio saber que constituiu
historicamente 0 sujeito comega a des-
trui-Io. As sociedades comegam a
funcionar apoiadas em saberes que
prescindem radicalmente da intervenc,;ao
do sujeito. 0 homem, perdendo sua
condic,;ao de sujeito do conhecimento,
vai ganhando a condigao de elcmento de
uma configuragao totalitaria.

Na fase avanc,;ada do saber disci-
plinar, a sujeic,;ao provavelmente nao
dependera da formac,;ao de sujeilOs
d6ceis, subjetivamente flacidos. Da
produc,;ao institucional da subjetividade
se pas sara para urn processo de
destruic,;ao institucional dos sujeitos.

A analise precedente nao esta destinada
a recuperar a figura do sujeito. Pretendo
mostrar, antes de mais nada, que 0
homem precisa, para executar 0 projeto
de uma pragmatica emancipat6ria,
compreender que 0 que foi radicalmente
dilacerado pelas prMicas disciplinares do
saber e do poder foi sua intersub-
jetividade. 0 eclipse da intersubjeti-
vidade determinou a falencia existencial
dos homens, a total ausencia de ilus6es
vitais.

*Henrique Conde Uleira e bacharel em Direito I
UFPI, a1uno do Curso de Filosofia I UFPl e
Analista Judiciario do TRE-PI

ACDES AFIRHATI,

CONCEITO

o debate sobre cotas resgata
fortesargumentos favorciveis, em
especial os de natureza sociologica,
historica e polltica. Entretanto, a
premencia de tal questao parece
esvaecer-se diante do argumento
de natureza jurfdica, desfavorcivel,
qual seja a pretensa inconstitu-
cionalidade diante do Princlpio da
Igualdade, acolhido pela Consti-
tui~ao Federal em sua formula
original, jci consagrada: "todos sao
iguais perante a lei, sem distin~ao
de qualquer natureza" (Caputdo art.
5°).

o Princlpio da Igualdade, todavia,
nao se reduz ao conceito de igual-
dade em si, mas valida-se segundo
o conceito de justi~a: e justo que
todos sejam tratados igualmente
pela lei. Vale ressaltar que a lei
amiude estabelece distin~oes -
mulheres aposentam-se com menos
tempo de contribi~ao, menores SaD
penalmente inimputciveis, os anal-
fabetos SaD inelegfveis, deter-
minadas autoridades tem foro
privilegiado - 0 princlpio continua
vcilido? Sim, pois no cerna do
princlpio e~tci a justi~a nao a
igualdade. E justo que a lei, em
determinados casos, estabele~a
distin~oes? E, posteriormente, sao
justos os criterios de distin~ao
estabelecidos pela lei? Tais ques-
toes, desde que afirmativamente
respondidas e respaldadas, validam
o Princlpio da Igualdade.

o princlpio real mente significou,
em sua f6rmula original, igualdade
absoluta e serviu para quebrar 0

pardigma absolutista de privile-
gios aos estamentos do c1ero e da
nobreza e da ascendencia divina
dos reis. 0 paradigma absolutista
era fundado em um conceito de
justi~a, a justi~a comutativa
aristotelica (comutar=trocar).
Trocam-se os direitos e bens
juridicos conforme os meritos, ou
seja, geometricamente conforme
o estamento social a que pertencia
o homem, legitimando as diferen~as
e fundamentando 0 ideal de justi~a
absolutista. 0 paradgma liberal
tambem se funda em um conceito
de justi~a, a justi~a distributiva
aristotelica. No Estado Liberal,
distribuem-se aritmeticamente
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¢s direitos e bens jurfdicos entre
os homens, inderendentemente do
estamento socia a que perten~am,
legitimando a igualdade e funda-
mentando 0 ideal de justi~a liberal.

A supera~Ciodo paradgma liberal
e de seu conceito de justi~a e
necessidadede umanovaconcep~Cio
estatal, que deixou de ser liberal
e passou a ser social. De agente
passivo, guardiCio da liberdade
negativa, requer-se um papel ativo
para 0 novo Estado, promotor de
a~oes positivas destinadas a
satisfazer as demendas sociais.
Neste sentido, se 0 Estado Liberal
superou as bases s6cio-hist6rico-
politicas do Estado absolutista,
reformulando 0 conceito de
justi~a, por que a supera~Cio do
Estado Liberal nCio haveria de
implicar em um novo conceito
de justi~a, fundado sob as bases
de um novo modelo estatal, 0

Estado Social? Assim sendo, a
justi~a no Estado Social tambem e
geometrica, contudo nCio mais
fundada no troca conforme os
meritos, mas, inversamente, na
troca conforme as necessidades,
fundamentando-se juridicamente
esta nova interpreta~Cio para 0
conceito de justi~a, que esta no
cerne do Principio da Igualdade,
no Principio da Dignidade da Pes-
soa Humana(art. 1°,ill da CF/88).

Compreender entCio 0 alcance
jurfdico do Principio da Igualdade
e formular 0 que seja justo, ou 0

que seja capaz de atender a um
conceito de justi~a, que nCio e
universal (como nCiofoi 0 conceito
de justi~a comutitiva absolutista
e nCiosera 0 conceito de justi~a
distributiva liberal) e muito menos
jurfdico, e nCiosimplesmente cuspir
excertos legais a moda de
ventrfloquos que vicejam diante
de crian~as, como fazem os rabulas
que anunciama aurora de um mundo
ja em crepusculo.

*Gadafy de matos Zeidam e graduado em
Engenharia MecQnica/UNB, aluno dos Cursos
de Filosofia e Direito/UFPI e Auditor Fiscal
da Previdencia Social.

o PROBLEMA DA
NEUTRALIDADE CIENTIFICA

Todo homem vive com urn sistema de cren<;ase esta submetido a uma ideologia.
Ora, os cientistas san homens, logo os cientistas estao submetidos a uma ideologia.

Ocorre, no entanto, que alguns pensam que os cientistas san neutros em suas
atividades. 0 fato de que a ciencia tern como com uma de suas caracteristicas a
objetividade, talvez, tenha sido responsavel por solidificar esta imagern.

Todos os homens tern urn conjunto de valores. E 0 que e grave e que muitas
vezes, os cientistas se consideram neutros. Porem, cabe aos filosofos da ciencia
alerta-Ios para este problema.

Os cientistas nao estao imunes as ideias racistas, religiosas, poHticas, etc.
Existem, na historia das ciencias diversos exemplos de pesquisa racistas. Existem
tambem muitos cientistas que orientam seus trabalhos pela religiao que praticam. Urn
exemplo de pesquisa orientada, claramente, por uma ideologia e 0 casu da genetica
russa no seculo xx.

Existe, ainda, 0 controle ou influencia dos orgaos financiadores de pesquisa.
Estes san divididos em publicos e particulares. Ora, os orgaos particulares tern as
pesquisas atreladas aos interesses dos seus dirigentes. Ja, os orgaos publicos
estabelecem criterios para distribui<;aodas verbas de pesquisas. .

Mesmo urn governo democriitico precisa estabelecer criterios para a distri-
buic;ao das verbas. Portanto, ha uma escolha seletiva pelos orgaos de pesquisa,
para quais areas e pesquisas devam ir as verbas. Muitas vezes, na sele<;iio,vai ser
escolhido nao a pesquisa, mas a competencia do pesquisador ou ate a melhor
elaborac;ao do projeto.

Na priitica consta-se muitas vezes 0 que alguns chamam de "teorema de Sao
Mateus". As verbas cientificas van sempre para aqueles grupos de pesquisas que
ja veem desenvolvendo pesquisa e portanto com verbas. Enquanto aqueles grupos
que tern pouca pesquisa dificilmente conseguem ganhar mais verba nas selec;oes
de projetos. Ou seja, aqueles que tern sera dado e aqueles que nao tern, ate 0
pouco que tern lhes sera tirado.

A propria escolha da area da ciencia que 0 cientista escolhe tern urn compo-
nenle subjetivo. Por que urn cientisla escolhe fisica e nao biologia? Muitos jovens
quando entram na universiqade acabam seguindo a orienta<;ao de urn cientista
mais velho que ele admira. As vezes na sua universidade uma arca da biologia e
mais forte e ele acaba seguindo aquela area. Muilas vezes uma area esta com
muita visibilidade na midia. Conquista da Lua, energia nuclear, projeto genoma san
exemplos de areas da ciencia que ja ocuparam muito espa<;ona midia.

A atividade cientifica gera conseqiiencias para a humanidade. Podemos
encontrar diversos exemplos destas conseqiiencias, tais como as bombas atomicas,
polui<;ao,contamina<;ao, etc.
, Encontramos, ainda, aplica<;aode avanc;os cientificos nas guerras entre paises.
E casu da guerra das Malvinas, do Golfo etc. Vale lembrar 0 suicidio de Santos
Dumont supostamente induzido pela aplica<;ao dos avioes no bombardeio de Sao
Paulo na revoluc;aoconstitucionalista.

A historia do capitalismo nao pode ser entendida sem a historia da Revoluc;ao
Industrial. Ora, mas esta nao pode ser entendida separada da ciencia. Alias, na
historia e!lcontramos diversos exemplos da ciencia auxiliando desenvolvimentos da
historia. E 0 casu das expansoes maritimas. E hoje, vivemos 0 mundo globalizado.
Mas nao teria havido globaliza<;aosem a ciencia e a tecnologia

Muitos procuram fazer uma distin<;aoentre ciencia e tecnologia. Afirmam que
a tecnologia e a aplica<;aodos conhecimentos cientificos, portanto so a ela podemos
colocar a culpa pelas conseqiiencias da ciencia. Ocorre que estas duas atividades
estao muito ligadas e nao san trabalhadas separadas.

A ideia de progresso cientifico pode ser questionada. Em primeiro lugar 0 que
e realmente progresso? Talvez possamos responder que progresso como a
mudanc;a de uma situa<;aopara outra onde houve avan<;ostecnitos. Porem, surgem
perguntas como: Houve prosperidade humana? Melhorias e ganhos na situac;ao
de bem estar dos homens? 0 homem e mais feliz nesta nova situa<;ao?

Sera que a ciencia esta ajudando a diminuir a diferen<;a entre ricos e pobres?
Ou esta ajudando a ampliar esta diferenc;a? As respostas a eSlas questoes envolvem
a discussao sobre a ideia de progresso na ciencia.

Devemos, no entanto, admitir que a ciencia e urn dos conhecimentos mais
objetivos que existem. Por exemplo, a matemiitica estudada nos Estados Unidos e
nos paises socialistas nao difere muito em seu conteudo e a formula quimica da agua
e a mesma nos paises ocidentais e orientais. No entanto 0 cientista deve ter uma
preocupa<;ao sobre as conseqiisncias da sua atividade e das suas pesquisas.

* Gerson Albuquerque de AraUJO e professor do Departamento de Filosofia/
UFPl, Mestre em Filosofia/PUC-SP, Doutor em Semi6ticaIPUC-SP.
Realizou pesquisas sobra a Filosofia de Karl Popper na London
School of Economics /lnglaterra.



POBREZA: DESTINO
OU

ESCOLHA?

A reclama«ao de que tern faltado
apoio do governo federal para 0 Piaui
deve ser feita com ressalvas, ap6s urn
exame de consciencia sobre 0 que 0
pr6prio governo estadual tern realizado.
Urn born exemplo de que nao se
po de atirar a primeira pedra e 0
desem-penho do governo piauiense
entre 1995 e 2000.

Naquele periodo, as fontes das recei-
tas de capital (R$ 667,6 milhoes) foram
as opera«6es de credito (60,6 %), a alie-
na«ao de bens, ou mais especifica-
mente a venda das a«6es da CEPISA
(22,6 %) e as transferencias de capital
da Uniao (16,8 %). Nao houve, portanto,
aporte de recursos pr6prios do Estado
(receita tributaria ou Fundo de Partici-
pa«ao) no financiamento das despesas
de capital, que totalizaram R$ 662,2
milhoes. Deduzindo-se os valores pagos
em amortiza«ao das dividas intern a e
externa, que somaram R$ 259,9 mil hoes
no periodo, tem-se que 0 montante
efetivamente aplicado em investimentos
e inversoes financeiras foi de R$ 402,3
mil hoes, ou apenas R$ 67 milhOes em
media, por ano.

As opera«6es de credito e a aliena«iio
de bens nao podem financiar conti-
nuadamente os investimentos neces-
sarios para 0 desenvolvimento do Piaui,
tendo em vista a exaustao da capaci-
dade de endividamento, 0 custo dos
emprestimos e a exigiiidade dos bens
alienaveis. Restam dois caminhos, nao
excludentes, que devem ser seguidos:

1. a conten«ao de despesas correntes
para gerar poupan«a interna que financie
os projetos prioritarios, muitos dos quais
poderiam ser implantados sem a
necessidade de solicita«ao de recursos
ao governo federal, proporcionando urn
minimo de autonomia na condu«ao do
processo de desenvolvimento; e

2. a negocia«ao de projetos prioritarios
com 0 govemo federal, tanto os que sao
objeto de emendas parlamentares ao
Or«amento da Uniao quanta outros
financiaveis por dota«oes genericas, a
cargo dos Ministerios e demais 6rgaos
federais.

Mesmo nao havendo crise financeira,
o melhor caminho a seguir e 0 da
redu«ao de despesas correntes para
aplica«ao em investimentos, est abele-
cendo-se metas graduais ate que 0

governo possa investir pelo menos 20 %
de suas receitas liquid as, incluidas as
transferencias voluntarias e as eventuais
opera«6es de credito.

Aparentemente, 0 Piaui estaria diante
de urn impasse, dadas as dificuldades
para a redu«aa das despesas correntes e
sua conseqiiente aplica«ao em inves-
timentos, mas as prioridades estabele-
cidas pela administra«ao no periodo de
1995 a 2000 apontam para outra rea-
lidade.

Tomando-se a evolu«ao dos gastos
realizados pelos 6rgaos vinculados ao
Palacio do Governo - Gabinete do
Governador, Gabinete Militar, Servi«o
Social do Estado, Secretaria de Comu-
nica«ao Social e Secretaria de Governo -
verifica-se que houve urn extraordinario
crescimento ana ap6s ano, totalizando
R$ 193,5 mil hoes, ou R$ 32,3 mil hoes
por ano, em media, contra urn gasto de
R$ 8,6 milhoes registrado no ana de 1994.
Somente 0 Servi«o Social do Estado
dissipou, de 1995 a 2000, R$ 110,6
mil hoes em atividades de assistencia
social.

o total das despesas do circulo pala-
ciano superou 0 total das transferencias
de capital recebidas da Uniao, con forme
mencionado anteriormente. Por outro
lado, as Secretarias que cuidam dos
projetos de desenvolvimento economico
- Planejamento, Agricultura, Industria e
Comercio, Meio Ambiente e Recursos
Hidricos - realizaram gastos totais de
apenas R$ 48,4 milhoes, ou seja, 25 %
das des pes as dos orgaos vinculados ao
Palacio do Governo.

Se outra fosse a priori dade, e se os
gastos de 1994 fossem mantidos ao
longo do periodo, a redu«iio de des-
pesas nos orgaos vinculados ao Palacio
do Governo poderia ter gerado uma
disponibilidade de R$ 142,0 mil hoes
para aplica«ao em investimentos prio-
ritarios, inclusive formando a contra-
partida exigida nos convenios com 0
governo federal.

Os dados apresentados revelam de-
cisoes nao necessariamente adequadas
ao desenvolvimento do Estado: de urn
lado, a reconhecida carencia da maioria
da popula«ao deve ser atendida com
atividades de assistencia social, que
muitas vezes correspondem a urn novo
tipo de c1ientelismo politico, exercido
nao mais nos grotoes do interior, mas
na propria capital e nos principais
centros urbanos; de outro lado, admitin-
do-se uma possivel redu«ao dessas
despesas, que obras importantes
poderiam ter sido executadas, benefi-
ciando igualmente, e duradouramente, a
mesma popula«iio carente?

Como exemplo de alternativas para a
aplica«ao dos recursos publicos, a re-
du«ao possivel de R$ 142 milhoes nas
despesas correntes do Estado, no periodo
1995-2000, poderia ter financiado todas
as seguintes obras:

1. Conclusao do porto de Luis Correia.
2. Constru«ao da adutora do Garrincho,
para levar agua do a«ude Petronio Por-
tella aos Municipios de Sao Raimundo
Nonato, Cel. Jose Dias e Sao Louren«o,
beneficiando mais de 25.000 pessoas.
3. Implanta«iio de 6.000 hectares irrigados
no projeto Tabuleiros Litoraneos, em
Parnaiba, considerando os investimentos
ja realizados (1 hectare irrigado cria, em
media, 3 empregos diretos e indiretos, ou
seja, poderiam ser criados 18.000
empregos).
4. Implanta«ao e pavimenta«ao da rodo-
via Gilbues - Santa Filomena, na regiao
dos cerrados.
5. Implanta«ao e pavimenta«ao da BR-
020, no trecho Sao Joao do Piaui - Picos.
6. lmplanta«ao da esta«ao de piscicul-
tura na barragem Salinas, em Sao
Francisco do Piaui, para produ«ao e
distribui«ao de 5 milhoes de alevinos/ano.

Como bem ensinou 0 Ministro Joao
Paulo dos Reis Velloso, em discurso
pronunciado em Teresina, em 1979:

"0 perigo a evitar e a massifica~ao
do eleitor, que tem sua face rural nos
resquicios de coronelismo e sua face
urbana na demagogia das promessas
desenfreadas. (... ) 0 problema da
pobreza absoluta nao se resolve
simplesmente pela politica do
crescimento, nem mesmo atraves do
simples dinamismo na area social. A
pobreza absoluta tem de ser atacada
diretamente - como atraves da auto-
suficiencia alimentar em areas pobres
e dos programas de alimentos basicos".

o Piaui continua no limite (60 %)
dos gastos legalmente permitidos com 0
funcionalismo, sempre com alguma
categoria exigindo novos (e justos)
beneficios. Gasta cerca de 22 % de
suas receitas liquidas com 0 pagamento
da divida, tornando-se 0 campeao entre
todos os Estados, cruel ironia para
quem e urn dos lanternas na competi-
«ao do desenvolvimento. Nos ultimos
anos, tern aplicado, em media, 5 % de
suas receitas liquidas em despesas de
capital- nao necessariamente em inves-
timentos prioritarios. A maquina admi-
nistrativa funciona a mingua, oferecendo
precarios servi«os a popula«ao.

A verdade e que a pobreza do Piaui
nao e urn designio de Deus ou da
Natureza, nem resulta, da falta de apoio
do governo federal. E uma questao de
escolha.

*Felipe mendes e professor adjunto do DECON/UFPI.
Foi Secretario de Fazenda do Governo do Estado
do Piauf (1<)75-77 ) e do Planejamento ( 1<)77-79/
197<)-82), Deputado Federal (1987-<)1 / 19<)1-95 e
1995-<)9) e Vice-Governador (nov/2001 a dez/2(02)



MARKETING DEPERMISSAO
. Na nova economia, a forma de pedir

lIcenr;a para entrar na residencia do
consumidor, especialmente pela internet,
e a principal estrategia para conquistar
a sua atenr;ao e transforma-Ios em
amigos que podem tornar-se leais aos
pon.tos de venda do varej? No passado,
e aInda. no presente, mUltas empresas,
e~ particular as de supermercado, estao
aInda aplicando 0 marketing de inter-
rupr;ao como estratcgia para alcanr;ar
mais venda de produlos ou servir;os,
vInculando comcrciais que interrom-
pem as pessoas com mensagcns
inesperadas, impessoais e irrelevantes.
Neste contexto, explica Godin (2001,
p.97) "A meta do profissional de
marketing e gastar dinheiro com pu-
blicidade que interrompe pessoas que
niio querem ser perturbadas. A meta do
consumidor e evitar ouvir 0 publicitario
sempre que possive!." Continua 0 autor,
"sempre que os publicitarios desen-
volvem seus neg6cios com base na
estrategia de falar diretamente com 0
cliente tornam-se escravos da mate-
matica do marketing de interrupr;iio".
Os compradores se sentem aborrecidos
com essas interrupr;oes, muitos deles
utilizam 0 controle remoto para mudar
de canal. Outras vezes, 0 garoto propa-
gando entra no ar ja gritando, dizendo
que tudo ali e mais barato, e insiste
chamando a atenr;ao do consumidor
com gritos freneticos e alucinantes,
como estivesse pedindo a salvar;ao ou
a isen«ao de algum pecado. Esta atitude
provoca muitos constrangimentos para
os consumidores, 0 conteudo da
mensagem e afogada com as prciticas
desses publicitarios, que anunciam urn
produto ou uma promor;ao com se
estivessc tangendo uma boiada, que
me perdoem as vacas e os bois.

o que os profissionais de marketing
devem estudar e 0 imaginario do
consumidor, para identificar os atributos
que toquem os fluxos invisfveis e
profundo que correm entre os clientes.
Isto e, em vez de comunicar-se
diretamente com 0 cliente, devem aju-
da-Ios a falar entre si. A propaganda
deve, neste contexto, despertar 0
interesse dos consumidores em rela«iio
a empresa, posicionando esse ponto
de venda como urn local de compras
onde se encontra todas as facilidades
de se realizar uma experiencia de
compra sem aborrecimentos.

Como forma de estabelecer urn
relacionamento real e duradouro com
seus clientes, as empresas estao
desenvolvendo estrategias afinadas
com 0 marketing de permissao ou de
autorizar;ao, cujo prop6sito, segundo
Godin (2001, p.74) e "estimular os con-
sumidores a aumentar gradualmente a
permissiio concedida as empresas

aflm de transformar desconhecidos em
amigos, amigos em clientes e clientes
emclienfes fleis."

Com a permissao concedida pelos
clientes as companhias desenvolvem
relac!onamentos baseados no respeito e
conflanr;a. Dentro desse prop6sito, os
consumidores doravante s6 recebcrao
mensagens em harmonia com suas
necessidades, desejos e expectativas. As
informar;6es sobre os produtos e servi-
r;os sao importantes e agregam valor a
satisfar;ao do cliente e chamam sua
ate~r;ao para 0 seu conteudo, quando
envlada com sua devida permissao. Caso
contnirio, as empresas estarao perdendo
recursos financeiros, enviando catalogos
que nunca serao lidos e mensagens que.
nunca serao ouvidas.

A cada grau que os clientes sobem
na escala de permissao, cresce a con-
fianr;a, respeitabilidade e, l6gico, 0 lucro
da empresa. Para explicar 0 desen-
volv.imento dessa escala de permissao,
Godm (2000, p.74) utiliza os cinco nfveis
de autorizar;ao, concedido pelo cliente,
em ordem de importancia:" a) intrave-
nosa; b) por pontos; c) relacionamento
pessoal; d) conflanr;a na marca; e) cir-
cunstancial."O intravenoso e 0 nivel
mais alto de permissao que tern como
atributo maior, a confian«a que 0 cliente
deposita na rela«ao. Isto e, os consu-
midores passar~ a decisao de compra
dos bens e servlr;os para profissionais
de marketing da empresa. Nesta intera-
r;ao desenvolve 0 marketing de aprendi-
zado que possibilita criar estrategias para
perguntar ao cliente que produtos ou
servir;os estao mais relacionados com
suas necessidades e desejos.

Perguntado aos consumidores por que
delegar tanto controle, permitindo que
outro se beneficie com tal nivel de
confianr;a, Godin (2000, p.75-76) explica
as razoes: "Primeiro para poupar tem-
po. Segundo, para economizar dinheiro.
Em muitos setores, 0 custo do marketing
e 0 item crucial do valor dos produtos.
Uma revista pode custar tres vezes mais
nas bancas do que por assinafura. A
terceira raziio e um pouco mais
surpreendente: muitos consumidores niio
g?sta"! de escolher. Quando os profls-
SlOnalS de marketing segmentar seus
clientes por grupo de necessidades
maior sera a disposir;iio dos cliente~
em deixar alguem escolher por eles. A
ultima raziio e evitar 0 desabasteci-
mento."

Os profissionais de marketing devem
tomar muito cuidado com 0 nivel
'intravenoso' porque 0 mesmo nao e
tao automcitico quanta se pensa, devido a
urn subnfvel de compra denominado
de .'compras com aceitar;ao previa', que
eXlg~ u~a segunda autorizar;ao para a
realIzar;ao da transar;ao. Exemplo,
seleciona-se determinado produto e

infor~a para 0 clicnte, primeira
autonzar;ao. Se 0 cliente confirmar
com urn sim 0 produto, sera enviado
segunda autorizar;ao. Caso contrario
nada sera enderer;ado para 0 consumi-
dor. Observa-se que 0 desenvolvimento
do marketing 'intravenoso' depende da
segunda autorizar;ao do cliente, embora
algumas empresas ainda insistam
em enviar produtos como uma forma
de 'confianr;a' conquistada. Isto traz
serios aborrecimentos para os clientes.
o r~speito a se~unda autorizar;ao po-
dera gerar urn VInculo mais duradouro
do comprador com a empresa, pois a
mesma esta valorizando 0 atributo mais
importante nessa relar;ao: 0 respeito. 0
~egun.do nivel de autorizar;ao, 0
permlssao por pontos', desenvolve-se

da seguinte forma: 0 consumidor compra
urn produto ou servir;o e recebe
proporcionalmente uma quantidade de
pontos ou em muitos casos figurinhas
autocolantes. No primeiro caso, sao os
programas de milhagem muito utilizados
pelas c?mpanhias de avia<;ao. Atingiu
determlOados pontos 0 cliente ganha
uma passagem ou determinado brinde.
No caso das figurinhas, 0 processo e
quase 0 mesmo. Conseguiu colar tantas
fi~ur!nhas a pessoa leva algo como
prerruo.

o grande problema referente as
tecnicas do marketing de permissao e
~trair, como diz Godin (2000), os
car;adores de oportunidades', pessoas

que tern mais tempo do que realmente
dinhei.ro e se concentram em produtos
de balxa margem. Duas categorias se
destacam nos program as de pontos:
os que podem ser trocados por urn
premio real e os que aumentam as
possibilidades de ganha-Io. Na primei-
ra categoria, pode-se citar 0 programa
de milhagem, realizado pelas empresas
aereas, onde cada milha conquis-
tada pelo consumidor tern urn ganho
real. E urn programa muito caro as
empresas aereas arcam com milhoes
de d6lares em obrigar;6es decorrente
dessa estrategia.O segundo modelo,
pontos com possibilidades, contrario
ao primciro, os consumidores nao tern
uma. r.e~ompensa garantida, ganha
possibilidades na dire«ao de urn
premio. 0 crftico desse modele e que
se 0 consumidor nao acreditar que vai
ganhar, ira embora. A estrategia de
marketmg que as empresas terao que
desenvolver para motivar 0 consumidor
a continuar jogando, conquistando sua
atenr;ao, e aumentar as possibilidades
de ganhos e a oferta de premios.
r-:,este~onte:'to, Godin (2000, p.79) que:

1. Nmguem entra numa promor;ao
pesando em perder;
2. Ninguem abandona uma promor;ao
quando pode alcanr;ar a meta;
3. 0 me.do de perder por falta de pontos
pesa malSdo que 0 custo em aten«ao que
o marketing Ihe exige;
4. Se as interar;oes sao divertidas e
aliment.am 0 eg.o, e provavel que 0
consumldor contlOue participando."
o prop6sito final desse programa de
pontos e construir urn elo mais forte
entre empresa e cliente, tentando
assegurar sua fidclidade.



o relacionamento pessoal e a terceira
modelo de permissao. 0 relacionamento
pessoal, na opiniao de Godin (2000), e a
forma de permissao mais poderosa
para gerar grande transforma¢es na
conduta de urn consumidor. Como tambem
e a modo mais simples de conquistar a
confian«a de alguem, vender pradutos
sob medida e tel' resposta positiva nos
lucras da empresa. A gestao de relacio-
namento pessoal e uma das importantes
estrategias na real iza«ao de grandes
neg6cios. Nesta d ire«ao, God in (2000,
p.80) diz que "a forma de permissao
mais poderasa para gerar gran des trans-
forma«6es na conduta de urn consumi-
dol' e obtida com a relacionamento
pessoal. Tambem e a maneira mais
simples de induzir alguem a outorgar ~m
nivel 'intravenoso' de autoriza«ao. E a
melhor modo de vender produtos sob
medida, muito caras au que exijam muito
aprendizado para ser apreciados".

o quarto modelo, confian«a na marca.
o comportamento da nova economia
mundial esta mostrando que a marca
nao e a principal atributo na decisao de
compra do consumidor. A cria«ao e
posicionamento de uma marca na
lembran«a do consumidor e extrema-
mente cara, exig'indo tempo para se
consol idar no mercado .Conqu istado
esses aspectos e a empresa lan<;a urn
produto cuja eficiencia operacional e
duvidosa uu as servi«os de logistica e
alendimento nao tern excelencia de
qualidade, logicamente, a confiart«a na
marca fica comprometida. Neste con-
texto, Godin (2£ID,p.80) explica que a "A
Online 0 faz todos os dias com telas
de in/errupc;ao, que incomoda os usud-
rios (marketing de in/errupcao). Como
seria de esperar, 0 indice de respostas a
essas /elas caiu violentamente e a
permissao ou/orgada a AOL despencou. "
Nesta mesma dire«iio continua a autor:
"Par outro lado, com 0 passar do tempo,
vai jicando cada vez mais dificil elevar
o nivel de cOllfianc;a em uma marca e,
se ela for sabotada, nao haveI'd ferra-
mencas sujicien/es para recons/ruir 0
nEvel original de permissao outorgada."
Uma marca para conquistar a confian«a
do consumidor devera desenvolver
mecanismo que possibilite-o perceber
as atributos necessarios responsaveis
para garanlir essa confian«a.

o quinto e ultimo nivel de permissiio e
a circunstancial. Este nivel se caracteri-
za, na opiniiio de Godin (2000) da seguinte
forma: quando urn consumidor chama a
numero 0800 au para pedir orienta<;ao
ou consul tar urn funcionario, neste
momento, a c1iente esta concedendo uma
permissiio. A forma como a pessoal da
empresa vai agir neste primeiro cantata e
a mecanismo mais importante para
conquistar a confian«a circunstancial au
duradoura do c1iente . Agregando valor a
esse inlera<;iio a organiza<;iio conseguira
estahelecer uma rela<;iio de aprendizado
que sera essencial para obler sua confian<;a
e respeilo.

*Tlago Cardoso Rosa" professor do IJECON/UFPI.
DoulOr em Ciencias Empresariais - Enfoque
Markding de Varejo / Universidadc del Museo
Social Argentino

A FALA(!IA 1)0 6X6R(!ie
Em recente declara~ao sobre assunto

de seu campo de atua~ao administra-
tiva. a secreMria de Administra~ao,
Reyina Souza. ao falar sobre a
institui~ao de uma eventual Escola de
Govemo. proferiu as se9uintes palavras:
"Tudo sera feito na filosofia de um
9ovemo de responsabilidade. 0 patrao
e 0 povo. 0 servidor nao e empre9ado
de 90vemo ou de politico". Escusado
aryiiir que essa declara~ao carece de
uma explica~ao mais amp la, que
possibilite aos leitores uma maior
profundidade sobre 0 tema. Pois
alyumas conclusoes equivocadas podem
ser dai deduzidas. Lom esse fito. vamos
dividir 0 conteudo do referido discurso
em tres partes constitutivas. com suas
respectivas conseqiiencias explanat-'das.
uma vez que cada uma dessas anaIises
concorre para um esclarecimento que
conflui. que se conju9a. que e
tributma entre si.

De antemao. con~m esclare-cer que
da parte do autor do arti90 nao existe
nenhuma inten~ao de expressar animo-
sidade a mui di9na secreMria da
Administra~ao. mas apenas um
desiderato claro em demonstrar que
as coisas nao sao tao simples quanta
as suas palavras que rem expressar; e
as aparencias. manifestar. Vamos a
interpreta~ao que os fatos teimam em
comportar. ainda que nas entrelinhas.

1. Quem 90verna deve pres tar contas
de seus atos aqueles que le9itimamente
- e le9almente - the outor90u tal
responsabilidade. A questao da respon-
sabilidade dos agentes publicos
sobretudo daqueles que inte9ram a
inteligentsia 90vemamental e que se
situam no ambito dos dois primeiros
circulos de decisao (Chefia do Executivo
e entourage. MinisErios Federais e/ou
Secretarias Estaduais. respectivamente) -
constitui um tema de diffcil resolu~ao.
Na realidade. trata-se de materia de
discussao acalorada que e acalentado
por estudiosos do assunto. na medida
em que os funcionarios publicos
assomam-se como imunes juridica-
mente as conseqiiencias administrativas

de seus proprios atos de escolha e
decisao. A aprova~ao do dispositivo
constitucional que privile9ia autorida-
des do executivo federal. estadual e
municipal no tocante a defesa em forum
especial constitui uma prova evidente
de que os mecanismos institucionais
de controle e fiscalizac;:ao de atos
administrativos premiam os erros - ou
equfvocos - em detrimento dos acerros.
Da mesma forma que existem or9anis-
mos institlj.cionais cuja fun~ao e a
execu~ao de atividades voltadas a
viyflia das fun~oes 90vernamentais
se9undo as normas e valores que
informam a a~ao administrativa.
devem existir tambem uma
correspondente estrutura .corregedora'
responsavel pela distribui~ao de
recompensas compatlveis com os feitos
dos agentes publicos - 0 fator premia-
~ao deve concorrer com 0 fator
penaliza~ao. sendo que este ultimo e
funcionalmente ineficaz. devido a
impunidade. condi~ao genetica de sua
reprodu~ao celere. Ocorre que 0
mecanismo destinado ao reconhe-
cimento dos exitos e acertos dos
agentes publicos as vezes e
operacionalizado ex-ternamente. ou
seja. ao nfvel da arena polftico. quase
invariavelmente atraves do processo
politico eleitoral. geralmente associado
ao intimorato e intemerato compor-
tamento com rela~ao aos ne9ocios
publicos de toda ordem. Quanto ao
ambito puro do domfnio tecnico. ou
campo do saber. al9uns agentes publi-
cos terminam por ori9inarem uma
especie de sociedade secreta. com seus
respectivos codi90S de conduta e re9ras
de inicia~ao.

2. 0 detentor supremo do poder de
decisao. ou decisor-mor. sobre qualquer
alternativa de resposta dos poderes
publicos em sua intera~ao para com a
sociedade e. teoricamente. 0 povo. ou
seja. um conjunto amorfo de seres
humanos encarre9ados de produzir 0
que ainda nao existe. a opiniao publica.
A maxima se9undo a qual ..0 poder
emana do povo. para 0 povo e pelo



povo" se reveste de um importante
componente falacioso. ou de embuste.
Nao ~ desprezivel 0 fato de que no
Mundo mais afeito aos mecanismos
dem09raficos desponta um crescente
descontentamento com rela~ao aos
processos decis6rios ortodoxos efetua-
dos pela democracia representativa.
Razao pela qual esta ultima e
constantemente fusti9ada pela
democracia participativa. a saber.
aquela que confi9ura e expressa uma
postura muhicentrica. realizada por
or9aniza~oes e coletividades nao
9overnamentais. isto ~. por entidades
dotadas de natureza publica de camter
nao-estatal. Assim. 0 fenomeno da
dispersao de responsividade possibili-
tada pela democracia representativa ~
similar. ao nfvel de urna transposil;ao
anal69ica. com 0 que ocorre com 0
fenomeno ffsico da transmissao da
eletricidade que. ao ser distribufda.
atraves de uma rede de capilaridade
material. tende a perder parte de sua
substancia eletrica. 9ral;as a al;ao do
calor. Assim e a democracia repre-
sentativa. Entre 0 p610 da transmissao
da dele9al;ao de responsabilidade e 0
p610 da recepl;ao de tal dele9a~ao e
respectiva defesa de interesses existe
urn vacuo em que se verifica uma
margem respeitabilfssima de dissipa-
l;ao de informal;oes. de lealdade e de
responsabilidade. para nao falar em
trail;ao humanirario-eleitoral. L09o.
o povo e urn "patrao" relapso a quem
pouco prestarn contas. e geraImente e
o ultimo a saber das providencias
tomadas por seus empre9ados. salvo 0
escarceu provocado pela .opiniao
publica' ditada pelo quarto poder. ou
seja. pela mfdia. mediante suas varias
modalidades de expressao - escrita.
falada e. sobretudo. televisiva.

3. 0 funcionario publico e uma
personalidade fisica de direito publico
cuja incumbencia racional-Ie9al se
resttinge - e se vincula - a personalida-
de juridica do Estado. Assim sendo. a
personalidade do agente publico termina
por ser idiossincraticarnente bifronte. a

urn s6 tempo ftsica e jurfdica. T~cnica e
juridicamente, 0 servidor publico ~ urn
agente do Estado que desempenha
funl;oes espec1ficas se9undo estatuto
formal exposta no Texto Constitucional

em suas vArias esferas jurisdicionais.
Nesse sentido. tal agente ~ inoculado
com 0 soro da imunidade polftica
se9undo reza a racionalidade formal.
Mas essa afirmal;ao ~ completamente
verdadeira? Sera que 0 ambiente
interne do Estado ~ totalmente fechado
as influencias que provem da sociedade?

"...0 povo e urn "patrao"
relapso a quem pouco prestam

contas, e geralmente e 0

ultimo a saber das providencias
tomadas por seus empregados,

salvo 0 escarceu provocado pela
'opiniao publica' ditada pelo
quarto poder, ou seja, pela
mEdia, mediante suas varias
modalidades de expressao -

escrita, falada e,
sobretudo, televisiva."

De forma al9uma. No jar9ao da
Administral;ao Publica. quando se
observa urna excessiva introspecl;ao do
Estado no sentido de urn compor-
tamento auto-referido da parte do
Agente (burocracia) - este em defesa de
seus pr6prios interesses - em relal;ao ao
Principal (Estado). e. por consequencia.
a Sociedade. diz-se que ocorre uma
disfunl;ao entre a burocracia e a
democracia. entre a administral;ao e a
politica. entre a racionalidade formal
e a racionalidade substantiva - a favor
da primeira, e claro!

Por outro lado. a90ra na lin9uagem
da sociolo9ia polftica. quando existe
excessiva subordinal;ao da tecno-
estrutura estatal (agentes. recurSO$ e
meios infra~struturais) aos ditames de
determinado se9mento da classe politica
alude-se a captura do Estado mediante
a aproprial;ao privada de seus recursos
via procedimentos clientelistas. ou seja.
capitalizal;ao de renda a margem dos
mecanismos de mercado. Nesse caso. a

disfunl;ao entre os dois termos da
relal;iosupracitada propende a favor
da democracia representativa, da
poIttica, da racionalidade substantiva,
com todas as conseqQ~ncias nefastas
permitidas por. esta ultima.

Mal9rado 0 que foi diro. 0 importante
~ nao se deixar levar pela falsa perce-
pl;ao de que a persecUl;ao da boa
90vernanl;a pode ser a1canl;ada sem
atropelos. ~ando se ttata da polttica,
ou seja, dos modos de aquisil;ao.
distribuil;ao e manutenl;ao do poder.
as verdadeiras facetas dos atores
envolvidos sac reve1adas ou
desmascaradas - com uma limpidez
que desconcerta 0 pior dos embusteiros.
visto peIo lado dos 9overnados. Por isso,
todo cuidado ~ mais do que pouco - ~
insuficiente.

De qualquer modo. 0 instituto da
democracia representativa. enquanto
instrumento de ressonancia amplificada
das vozes da amorfa mass a popula-
cional, civicamente reconhecida na
forma da lei, principaImente em termos
eleitorais. ve-se as voItas com dissipa-
l;oes tipicamente associadas a
salva9uarda de interesses utilitaristas.
ou seja. aqueles interesses que dizem
respeito ao individualismo (ou e90ismo).
e nao ao coletivismo (ou respeito a
alteridade, ou bem comum). E ~
exatamente na esteira desses desvios
institucionais que sac criadas as
condil;oes objetivas para 0 sur9imento
da democracia participativa. mediante
os varios institutos responsaveis pela
'intrusao' sociopolitica da sociedade no
Estado. a revelia do Parlamento - ttata-
se da afirmal;ao con creta e crescente
do paradi9ma Sociocentrico em
detrimento do ocaso do paradi9ma
Estadocentrico •

*Carlos Antonio m de C Buenos Ayres e professor
do Departamento de Ciencias Sociais/UFPI.
Doutor em Sociolo~ia pela UNB. E-mail:
menayres@i\?com.br



Desafios a nova esquerda
Com 0 objetivo de conhecer e discutir a dimensiio social, os limites e desafios do Programa.Fome Zero, aconteceu em Teresina
nos dias 7, 8 e 09/05 0 l Seminario Regional de Seguran~a Alimentar de Combate a Fome. 0 evento foi promovido pela
Coordenadoria de Se.guranr;aAlimentar e l~'rradica~iioda Fome, institui~iio responsavel pela implanta~iio do Programa no
Piaui. A frenle da coordena~iio encontra-se a professora dra. Rosimgela Maria Sobrinho Sousa, do Departamento de Servi~o
Social/UFPl. Os professores doutores Maria do Socorro Lira e Solimar Oliveira Lima, do DECON/UFPI, siio Assessores
Tecnicos do referido Programa. Dentre oufros convidados. Frei Beto foi urn dos palestranle do seminario aberfo ao publico
que lofou 0 auditorio durante a realiza~iio do evento. Num rapido confato com Frei Betto. que aUlOrizou a publica~iio do
presenle artigo, foi feito urn convite para sua parficipa~iio no Sexta-Bdsica. Esfe texlo foi extraido do Jornal Correio da

Cidadania (Edi~iio n ]44), publica~iio referencia sobre as questoes nacionais e internacionais dirigida por Plinio Arruda
Sampai o.no site:www.correiocidadania.com.br.

o ideario socialista ruiu, vitima de
sua pragmatica identifica<;ao com 0
progresso material. Lenin enfatizou 0

socialismo como sinonimo de eletri-
fica<;ao. Os partidos comunistas no poder
empenharam-se em desenvolver a
iIifra-estrutura de seus respectivos
paises, porem sem a mesma aten<;ao
a forma<;ao da sociedade civil,
democratiza<;ao da estrutura politica e
amplia<;ao do mercado varcjista.

Socialismo deve rimar com eman-
cipa<;ao humana, soberania nacional e,
sobretudo, felicidadc pcssoal. No
capitalismo, que exalta a compcliti-
vidade, suporta-se a logica de que a
felicidade de urn decorre da infelicidade
de muitos. E outra verlente etica,
enraizada na solidariedade, que lorna 0

socialismo radicalmente difcrente .. "De
cada urn segundo a sua capacidade, a
cada urn segundo a sua necessidade".

A esquerda lalino-americana e
desafiada, agora, a tornar-se menos
leninista e mais guevarista. A autocra-
cia partidaria cede lugar as emula<;6es
morais. Mais leitura de Os manuscritos
econ6mico-filos6ficos de Marx e menos
de 0 capital.

A ideologia progressisla nao pode
mais ser reduzida a uma teoria econo-
mica de natureza positivista. 0 socialismo
nao po de ser projetado como urn
capitalismo sem capitalistas. 0 que
significa que nao pode ser pautado por
padr6es de tecnologia e modelos de
consumo.

o resgate da etica, a transparencia
no trato com a coisa publica, a tole-
rancia nas rela<;6es e a intransigencia
nos princfpios, 0 compromisso efetivo
e afetivo com os setores mais ca-
rentes da popula<;ao - eis a condi<;ao
para uma esquerda que pretenda
recuperar sua credibilidade e seu poder
de humaniza<;ao da sociedade.

o peruano Jose Carlos Mari<itegui, que
latinoamericanizou 0 marxismo, denun-
ciou em seus escritos 0 cullo supersti·
cioso da ideia de progresso. lnteressado
em superar 0 positivismo e 0 determi-
nismo, ele propos urn socialismo como
"cria<;ao heroica" a partir do povo, tendo
ao centro, na America Latina, a questao
indigena, 0 universe campones, a multi-
dao de pobres, e nao 0 prometeico

proletariado industrial. Em suma, mais
aten<;ao ao povo e menos rigor na otica
de classe.

Na atual conjuntura latino-americana,
fica descartada a estratcgia libertadora
centrad a na proposta de assalto ao
Estado. A Nicaragua sandinista compro-
YOU que, devido a internacionaliza<;ao
do aparelho repressivo, monitorado
pelos EVA, antes de apelar para a irleia
de for<;a e preciso recorrer a for<;a das
ideias. A elei<;ao de Lula e expressao desse
novo caminho.

Nao se conquista 0 aparelho estatal
sem antes estar consoli dado 0 apoio de
cora<;6es e menles da maioria da
popula<;ao. Nao se pode subestimar 0

sujeito popular: jovens, crentes, donas
de casa etc. Esses setores nao podem ser
considerados mera massa eleitoral. Sc a
esquerda nao se livrar do sectarismo e
do dogmatismo, permanecera isolada em
suas purezas e certezas, sem condi<;6es
de elaborar urn novo senso comum
popular.

Nem sempre a esquerda partidari-
zada reconheceu 0 merecido valor das
pnlLicas populares alternativas: lutas por
sobrevivencia e resistencia; denuncias;
conquista de direitos; prescrva<;ao do
meio ambiente; rela<;6es de genero;
combate a discrimina<;ao racial e/ou etnica
etc.

lnutil dar urn passo atras e fixar-se
na utopia do controle do Estado como
pre-condi<;ao para transformar a so-
ciedade. E preciso, antes, transformar
a sociedade at raves de conquistas dos
movimentos sociais, e de gestos e
simbolos que fa<;am emergir as raizes
antipopulares do modele neoliberal.
Combinar as contradi<;6es de pnlticas
cotidianas (empobrecimento progres-
sivo da classe media, desemprego,
dissemina<;ao das drogas) com as gran-
des estrategias politicas.

E fazer concessao a logica burguesa
admitir que 0 Estado e 0 unico lugar
onde reside 0 poder. Este se alarga
pela sociedade civil, os movimentos
populares, as ONGs, a csfera da arte e
da cultura, que incutem novos modos
de pensar, de sentir e de agir, modifi-
cando valores e representa<;6es ideo-
logicas, inclusive religiosas.

"Nao queremos conquistar 0 mundo,

mas torna-Io novo", proclamam os
zapatistas.Hoje, a luta nao e de uma
c1asse contra a outra, mas de toda a
sociedade contra urn modele perverso
que faz da acumula<;ao da riqueza a
unica razao de viver. A luta e da
humaniza<;ao contra a desumaniza<;ao,
da solidariedade contra a aliena<;ao, da
vida contra a morte.

A crise da esquerda nao resulta
apenas da queda do Muro de Berlim. E
tambem uma crise tea rica e pratica.
Teorica, de quem enfrenta 0 desafio de
urn socialismo sem stalinismo, sem
dogmatismo, sem sacraliza<;ao de Ifderes
e estruturas politicas. E pratica, de quem
sabe que nao ha said a sem retomar 0

trabalho de base, reinventar a estrutura
sindical, reativar 0 movimento estudantil,
incluir em sua paUla as quest6es indi-
genas, raciais, feministas e ecologicas.

Neste mundo sem csperan<;a, so a
imagina<;ao e a criatividade da esquerda
sac capazes de livrar a juventude da
inercia, a cJasse media do desalento, os
excJuidos do conformismo. Isso requer
uma ideologia que resgale a etica
humanista do socialismo, abandonando
loda interpreta<;ao escolastica da reali-
dade e, sobrctudo, toda atitudc que, em
nome do combale a burguesia, faz a
esquerda agir mimeticamente como
burguesa, incensando vaidades,
sonegando informa<;6es sobre recursos
financeiros, refor<;ando a antropofagia de
grupos e tendencias que se satisfazem em
morder uns aos outros.

o polo de referencia das esquerdas,
em torno do qual devem se unir, so pode
ser urn: os direitos dos pobres.

·Prei Betto e jornalisla, anlrop6logo, fil6sofo ,
le61ogo e escrilOr. Autor de inumeros livros,
escreveu em parceria com Emir Sader "Con-
lraven<;oes - Civiliza<;ao e Barbarie". Foi consa-
grado inleleclual do ano(1986)pela Uniao Bra-
sileira de Escrilores e homenageado pela
Funda<;aOKreisley, de Viena, por seus lrabalhos
em defesa dos direitos humanos. E assessor
especial do Presidenle Lula aluando na mobili·
za<;ao social do programa Fome Zero. Para Frei
BellO, "0 projeto Fome Zero, implantado pelo
governo Lula. pretende reduzir signiJicati-
vamente a exclusiio social que Jaz do Brasil
um dos tres pa[ses mais injustos do mundo "

http://www.correiocidadania.com.br.


A AGENDA INTERDITADA
UMA ALTERNATIVA DE PROSPERIDADE PARA 0 BRASIL

o Brasil esta sendo levado a urn beco
sem saida de estagna<;ao e desemprego
por uma politica economica que capi-
tulou a insensatez do totalitarismo de
"mercado". Desde os anos 90 0 debate
sobre alternativas de desenvolvimento
foi virtualmente interditado com 0 re-
curso ao dogma de que 0 "mercado",
sabio e virtuoso, se deixado a si mesmo
promovera a pn;>speridade coletiva.
Passado mais de urn decenio em que 0
experimento neoliberal vem sendo
praticado no Brasil, e hora de urn balan<;o,
e de urn questionamento: ate quando 0
crescimento com redistribui<;ao de renda
sera negado a sociedade brasileira?

A interdi<;aodo debate economico nos
ultimos anos pretendeu desqualificar
como anacronica toda critica a qualquer
aspecto da politica economica. Hoje,
repetindo 0 que aconteceu na ultima
decada, a sociedade vem sendo privada
de participar ou acompanhar urn debate
genuino sobre medidas alinhadas com
a verdade do principe, num peculiar
movimento contradit6rio j:Jeloqual toda
a for<;ado Estado foi colocada a servi<;o
dos que querem privar 0 Estado de
qualquer for<;a.

o "mercado" nao debate, apenas
amea<;a.E aqueles que deveriam debater
em seu nome tomam a amea<;ade suas
rea<;6es como suficientes para cancelar
o pr6prio debate. Os pontos-chave da
politica economica sao encapsulados
numa cadeia de tabus porque a simples
men<;ao de discuti-los e descartada em
face do risco da especula<;ao do
"mercado", pelo que 0 "mercado" obtem
uma franquia para continuar atuando
lucrativa e livremente, sem contesta<;ao,
a sombra da prote<;aodo Estado.

Basta. Queremos abrir a agenda da
economia politica brasileira e expor a
caixa preta da politica economica ao
debate aberto. E urn imperativo moral
que reconhe<;amos 0 alto desemprego,
sem precedentes em nossa hist6ria,
como 0 mais grave problema social
brasileiro, resultante diretamente das
politicas monetaria e fiscal restritivas,
assim como da abertura comercial sem
restri<;6es.E urn imperativo politico, em
face dos direitos de cidadania e tendo
em vista a preserva<;ao da democracia,
que se promova uma politica de pleno
emprego para garantir a retomada do
desenvolvimento com justi<;a social e
estabilidade.

Ha aIternativa. Ela nao passa por
mudan<;as t6picas em urn ou alguns
dos aspectos da "coerente" politica
neoliberal em curso, mas pela inversao
de toda a matriz da politica economica.
Isso significa refor<;ara interferencia do
Estado no dominio economico, a
exemplo do que ocorreu historicamente
em situa<;ao similar com 0 New Deal,
nos Estados Unidos, para corrigir as

distor<;6es provocadas pelo "livre mer-
cado", sobretudo 0 alto desemprego,
que compromete a estabilidade social e
politica do Pais. Em linhas gerais,
implicaria, enquanto perdurar 0 alto
desemprego, urn conjunto simultaneo de
medidas do tipo:

1. controle de capitais externos e
controle do cambio em nivel real favo-
ravel as exporta<;6es;condi<;aonecessaria
para:

2. enquanto perdurar 0 alto desem-
prego, redu<;ao do superavit primario
ate sua eventual elimina<;ao pelo au-
mento responsavel do dispendio publico,
a fim de ampliar a demanda efetiva
agregada induzindo a retomada' do
desenvolvimemo e do emprego;

3. amplia<;ao, em consequencia, dos
gastos publicos nos tres niveis da
administra<;ao. com prioridade para
dispendio com amplia<;ao dos servi<;os
de educa<;ao, saude, seguran<;a, assisten-
cia e habita<;ao, grandes geradores de
empregos, e de competencia tambem
dos es!ados e municipios - 0 que implica
a restaura<;ao da saude financeira da
Federa<;~o, inclusive mediante rene-
gocia<;ao das dividas de Estados e
Municipios;

4. redu<;iiosignificativa da taxa basica
de juros, como complemento indis-
pensavel da politica fiscal de estimulo
a retomada dos investimentos privados;

5. promo<;ao de investimentos publi-
cos e privados em saneamento e infra-
estrutura (logistica e energia), para
assegurar a melhoria da competitivi-
dade sistemica da economia; incentivo
a investimentos imediatos em setores
privados pr6ximos da plena capacidade;

6. manuten<;aoe amplia<;aoda politica
de incentivo as exporta<;6es;

7. politica de rendas pactuada para
controle da infla<;ao.

Sustentamos que 0 Brasil tern diante
de si uma alternativa de politica econo-
mica de prosperidade. 0 atual Governo,
que foi eleito em fun<;aode expectativas
de mudan<;a,tern diante de si a respon-
sabilidade de evitar que a crise social
herdada se transforrne numa crise
politica de propor<;6es imprevisiveis, a
exemplo do que tern ocorrido em outros
paises da America do SuI con tempo-
raneamente, e do que ocorreu historica-
mente na Europa, nos anos 20 e 30.

Colocamos 0 foco na promo<;ao do
pleno ernprego porque se trata de uma
politica estruturante da solu<;ao de
outros problemas sociais e economicos -
miseria, subemprego, marginalidade,
iniqua distribui<;ao de renda, violencia,
inseguran<;a-, assim como da crise fiscal
do setor publico - neste caso pel a
previsivel aumento de receitas (sem
aumento de carga tributaria) e queda
de algumas despesas sociais na medida
em que 0 desemprego se reduza. Contu-

tudo, este nao e urn projeto estritamente
economic,o, nem urn projeto
fechado.E uma contribui\;30 de
economistas a busca de urn novo
destino nacional, base do resgate da
cidadania e condi\;8o para uma
sociedade solidaria.

Nenhuma das medidas propostas ou
seu conjunto sao urn anatema a luz da
hist6ria economica real dos paises que
experimentaram algum hito econo-
mico e social. Desafiamos os que se
escondem nas sombras, 'por tras' da
onipotencia do deus "mercado", que
sustentem a luz da discussao publica
seu receituario de f6rmulas abstratas
que, uma vez testadas na pratica, tern
resultado em destrui<;ao permanente do
tecido social, da atividade economica e
da soberania nacional. Queremos 0 de-
bate ja. Queremos 0 exercicio demo-
cratico da controversia. Chega de
interdi\;3o.

Rio de Janeiro, junho de 2003.
Assinaram 0 manifesto, entre outros, os
economistas:

Ademir Figueiredo, Adhemar Mineiro,
Alexandre Porciuncula Gomes Pereira,
Aloisio Teixeira, Antonio Saraiva, Benicio
Viero Schmidt, Carlos Eduardo Gouveia,
Carlos Medeiros, Carlos Pinkusfeld,
Ceci Vieira Jurua, Cesar Caldeira, Cesar
Benjamim, Claudio Salm, Bernardo
Karan, Carlos Alberto Martins da Costa,
Carlos Alberto Oliveira Lima, Carlos
Alves do Nascimento, Carlos Americo
Leite Moreira, Carlos Cosenza, Carlos
E. N. Gon<;alves, Carlos Eduardo
Carvalho, Carlos Eduardo Frickmann
Young, Dercio Garcia Munhoz, Eriksom
Teixeira Lima, Fabio Freitas, Fernando
Cardim, Franklin Serrano, Guilherme
A. V. Dias, Joao Manoel Cardoso de
Mello, Joao Paulo de Almeida Magalhaes,
Joao Saboia, 'Jose Carlos de Assis, Luiz
Gonzaga Belluzzo, Marcos Costa de
Oliveira, Mariana Carlot a Amorim
Machado,Mauricio Dias David, Mercio
P. Gomes, Monica Esteves de Carvalho,
NeySant' Anna dos Santos, Nildo
Ouriques, Nilton Cesar Lima, Pierre
Salama, Plinio de Arruda Sampaio Filho,
Rafael Bicudo, Reinaldo Antonio
Carcanholo, Reinaldo Gon<;a]ves,Ricardo
Carneiro, Theotonio dos Santos, Walsey
de Assis Magalhaes, William Pinto
Machado e Wilson Cano.

Economistas do DECON/UFPI que
assinaram 0 manifesto:

Luiz Carlos Rodrigues Cruz "Puscas",
Ma Elizabeth Duarte Silvestre, Solimar
Oliveira Lima, Samuel Costa Filho, Mado
Socorro Lira Monteiro, Newton R.Clark,
Vicente Ribeiro Gon<;alves Jr, Edson
Jose de Castro Lima, Tiago Cardoso
Rosa, Jaira Maria Alcoba<;a Gomes e
Enoisa Veras.



REGISTRANDO 0 SEXTA-BAsICA.

Coordenado pelo professor Soli mar
Oliveira Lima, Doutor em Hist6ria/
PUCRS, 0 projeto de extensao deno-
minado Sexta-Basica - Debates Neces-
sarios para Entender Economia vem
alcan~ndo seu objetivo principal que e
o de possibilitar aos discentes do Curso
de Economia e todos aqueles interes-
sados em temas economicos, uma me-
Ihor compreensao acerca da conjuntura
economica estadual, nadonal e mundiaI.

o interesse em torno das palestras
cresce a cada evento , em virtude,
principalmente, da realidade economica
nacional vivenciada pelos brasileiros
que, a cada decisao polftica-economica,
se encontram cada vez mais perplexos
e decepcionados. Entretanto, se "nave-
gar e preciso",l)ltar e fundamental no
atual contexto. E nessa pespectiva que
registramos alguns momentos do Sexta-
Basica neste numero de nossa publi-
cal<ao.

Procurando situar 0 lei tor no
desenvolvimento do projeto, citamos as
palestras ocorridas:

l)"A Crise Argentina e 0 Reflexo na
Economia Brasileira" - Prof. Samuel Costa
Filho;

2)''''Globalizal<ao, Especulal<ao e
Perspectivas Economicas" - Prof.
Reinaldo Antonio Carcanholo;

3)"A inserl<ao Subordinada da
Economia Brasileira na Nova Ordem
Economica Mundial" - Prof. Luiz Carlos
Rodrigues Cruz "Puscas";

4)" A Especulal<ao Fundiaria e a
Produ«ao nos CerradQs Piauienses" -
Profa. Maria do Socorro Lira Monteiro;

5)"Empregabilidade: Passado Im-
perfeito ...Caminhando para 0 Futuro"
Prof. Francisco Jose Soares Teixeira.

o projeto reiniciou suas atividades em
man;o do corrente ano, com a palestra
da professora Rosangela Maria
Sobrinho Sousa que discorreu sobre 0
tema: "Fome Zero: Assistencialismo ou
Inclusao?". Docente do Departamcnto
de Servic;o Social/UFPI, professora
Rosangela e Doutora em Polfticas
Publicas /USP Atualmente, responde
pela Coordenadoria de Seguran«a
Alimentar e Erradical<ao da Fome -
Institui«ao responsavel pela implanta«ao
do Programa no Piau!'

Em maio, dia 30, acomeceu a palestra
do professor da Unicamp, Plinio Arruda
Sampaio Ir. com 0 tema: "Govemo Lula
e os Dilemas Neoliberais". Sua presen~
em Teresina e resultado de uma parceria
entre 0 projcto Sexta-Basica e 0 Movi-
mento dos Sem Terra - Secretaria Esta-
duallPI. Outros nomes, que representam
o pensamento economico progressista
brasileiro, deverao realizar palestras
futuras na UFPI por conta da valiosa
articula«ao entre a universidade e os
movimentos sociais, no caso, 0 MST. 0
Conselho Regional de Economia/PI e
outro parceiro que possibilita 0 acontecer
das atividades.

C quinto debate do Sexta-Basica que encerrou 0 uno letivo/2002 teve como
palestrante 0 professor da UNIFOR, economista Francisco Jose Soares Teixeira
que discorreu sobre 0 tema "Empregabilidade:Passado Imperfeito ....Caminhando
para 0 Futuro?"A economista Lucia Castro/CORECON coordenou a mesa.

Da esquerda para direita: prof Puscas - Coordenador do Curso de Economia,
alunos do curso, professores Socorro Lira e Francisco Jose.

Profa. Rosfmgeia detalha as aq6es do Profa. Socorro Lira/DECON, explica
Fame Zero no Piaui. A profa. Elizabeth ac;6es do programa, onde e Assessora
Silvestre/DECON, coordenou os tra- Tecnica.
balhos da mesa.



Da esquerda para a direita: Claudiomir
Vieira "Neguinho" ,da Diref(iio Esta-
dual do MST/PI, professores: Antonio
Fonseca Neto, diretor do CCHL, PUnio
Arruda Sampaio Jr, Luiz Carlos
Rodrigues Cruz "Puscas, coordenador
do Curso de Economia/UFPI e 0
Presidente do CORE CON/PI, Pedro
Andrade.

o Secretdrio de Formaf(iio do PT da
cidade de Caxias-Ma, Agostinho Neto,
(primeiro a esquerda na foto) traz uma
pequena mas expressiva comitiva de
Caxias para 0 debate. Siio eles: profa.
Silvana - dire/ora de organizaf(iio do
SINPROSEMCSindicato dos Professo-
res e Servidores Municipais de Caxias,
professores Nilson e Chico Ramos, profa.
Walna - Secreta ria de Formaf(iio-
SINPROSEMC. Brito, que na f%
aparece entre os professores Plinio e ~
Silvana e Secretario Ceral do PT em ~
Timom-Ma. Os dois ultimos siio: prof ~
Fonseca Ne/o - Diretor do CCHL e prof .ii
Solimar Oliveira Lima, coordenador do ~
Sexta-Basica. ~

Audi/orio lotado e a/ento.No final dos
trabalhos, foi sorteado entre os
participan/es 0 livro "Entre a Naf(iio e
a Barbarie" de au/aria do palestrante,
uma assina/ura dos jornais:O Dia (de
Teresina) e Brasil de Fato ( doaf(iio do
pales/ran/e). A Livraria Corisco parti-
cipou do evento colocando a disposif(iio
do publico livros sobre economia.
Acon/eceu ainda a lanf(amento do 6°
numero do Texto de Discussiio, publi-
caf(iio do DECON que pretende, entre
outros obje/ivos, subsidiar a pra/ica
docen/e. 0 tex/o de au/oria do prof.
Plinio /raz a titulo: "A danf(a imovel e
as impasses da transif(iio".

Na sede do MST em Teresina no dia
seguin/e ao debate, professor Plinio
trocou experiencias e informaf(oes com
Neguinho/MST, Padre Ladislau da Silva
/Superin/endente do INCRA no Piaui,
AntonioJulio/CEBs e ajornalista Carlos
Eugenio/MIRE.



CUSTO DA CESTA BA.SICA E RELA(:A.O COM 0 VALOR DO SALA.RIO MINIMO
OFICIAL - MAIO/2002 A MAIO/2003

CUSTO DA VARIA«;AO
CESTA PERCENTUAL
EM R$ (A) CESTA

Maio/02 95,08 -3,32
Junho/02 99,14 4,27
Julho/02 96,15 -3,01
Agosto/02 100,92 4,96
Setembro/02 100,11 -0,80
Outubro/02 102,39 2,28
Novembro/02 105,47 3,01
Dezembro/02 109,06 3,40
Janeiro/03 115,27 5,64
Fevereiro/03 120,47 4,51
Man;o/03 124,99 3,75
Abril/03 138,11 10,50
Maio/03 123,85 -10,32
Fonte: Funda<;iioCEPRO/Departamento de E~tatistica e Informatica
C*)Percentual do saliirio minimo comprometido pelo custo da Cesta Basica

MINIMO
EMR$
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
240,00
240,00

VARIA(:Ao ANUAL DO IPC - TERESINA, SEGUNDO GRUPOS

1998 1999
Alimenta<;ao 7,79 10,02
Habita<;ao 9,93 14,91
Artigos de Residencia 6,42 12,56
Vestwirio 12,68 12,30
Transp. e Comunica<;oes 6,35 24,63
Saude e Cuid. Pessoais 9,16 14,40
Servi<;osPessoais 4,81 5,59
Iodice Geral 8,05 12,57
Fonte: Funda<;iioCEPRO/Departamento de Estatfstica e Informatica
*Situa<;iioem maio/2003

ANOS
2000
4,29
6,52
8,18
6,51
18,40
6,18
5,12
7,07

COMPOSI(:Ao, QUANTIDADE E VALOR
DA CESTA BA.SICA maio/2002

VARlA«;AO
PRODUTOS QUANT. VALOR PERCENTUAL

($) No Mes 12 Meses
A\{ucarCristal 3,00 kg 3,44 0,00 56,32
Arroz 3,60 kg 5,28 2,67 29,44
Banana (frutas) 7,50 dz 14,22 2,66 18,97
Cafe em po 0,30 kg 1,92 0,72 36,29
Carne bovina 4,50 kg 27,03 -3,33 25,78
Farinha de Mandioca 3,00 kg 4,03 3,37 36,11
Feijao 4,50 kg 10,84 -6,12 37,22
Leite Pasteurizado 6,00 I 7,20 0,24 18,73
Margarina 0,75 kg 3,73 2,56 35,11
Oleo Vegetal 0,901 2,71 -2,03 49,51
Pao 6,00 kg 20,89 0,00 33,33
Tomate (verduras) 12,00 kg 22,56 -37,13 36,28
TOTAL 123,85 -10,32 30,26
Fonte: Funda<;iioCEPRO/Departamento de Estatistica e Informatica

2001
13,75
10,43
4,33
8,47
10,42
4,16
12,19
10,85

2002
22,30
15,70
9,10
10,92
6,49
13,20
11,59
15,84

NB
(*)
47,54
49,55
48,07
50,46
50,06
51,19
52,74
54,53
57,63
60,23
62,50
57,54
51,60

2003*
5,70
9,53
9,12
12,22
12,21
13,71
12,54
15,55
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