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Os ter:npos atuais impelem, quase que exigindo, a

nossa insergao efetiva no processo de fortalecimento dos

Cursos de Economia no Pais. Um caminho segura passa pelo

reforgo a Associagao Nacional dos Cursos de Graduagao em

Economia - ANGE. Fundada em 03/12/1985, a entidade

congrega unidades de ensino e entidades academicas de

Graduagao, docentes e discentes. Possui, entre outros

objetivos, assegurar a aplicagao, em todos os Cursos de

Economia, dos principios expressos ha 20 anos no Art. 7Q da

Resolugao 11/84-CFE. Sao eles: compromisso com 0 estudo

da realidade brasileira, sem prejuizo de uma salida formagao

teorica, historica e instrumental; adogao do pluralismo

metodologico, em coerencia com 0 carater plural da Ciencia

Economi ca, formada por correntes de pensamento e

paradigmas diversos; vinculagao dos fenomenos economicos

ao todo social em que se inserem; transmissao ao corpo

discente do senso etico de responsabilidade social.

No congresso realizado em 2003 e organizado pelo

Curso de Economia da Universidade Federal de Sergipe, a

Assembleia Geral, instancia deliberativa maxima da Entidade,

deliberou Teresina para receber 0 evento. Com intensa

satisfagao, 0 Curso de Economia da Universidade Federal do

Piaui convidou cada professor(a) e cada aluno(a) para

participar do XIX Congresso da ANGE, ocorrido nos dias 13,

14 e 15 de outubro de 2004.

o evento teve inicio com uma conferencia proferida

pelo Professor Francisco Oliveira e no seu decorrer,

aconteceram paineis sobre as Diretrizes Curriculares do Curso

de Economia e a Reforma Universitaria, langamento de livro,

comunicag6es de trabalhos, exposigao de banners, stands

apresentando atividades de pesquisa, extensao e ensino,

como forma de intercambio de experiencias, alem da

promogao de atividades artisticas para divulgar e promover

nossas riquezas culturais e fortalecer nossa identidade de

homens e mulheres piauienses.

Vimos um encontro de estudiosos da economia,

oriundos das mais diferentes partes do Brasil, no qual a alegria

e a seriedade foram marcantes e inesqueciveis. A

colaboragao de todos e todas na realizagao do Congresso,

ansiosamente querida e profunda mente desejada, em todos

os seus momentos, sera registrada no proximo numero do

nosso Informe.

"A injusti~a e una e indivisivel: ataca-Ia e faze-Ia recuar, aqui e ali, e sempre fazer avan~ar a justi~a."
Dam Helder Camara
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ALCA 0 avesso da
CEPAL

"... nossa tarefa
maxima deveria ser
o combate a todas
as formas de
pensamento
reacionario".

Antonio Candido

1. A ALCA E A GLOBALlZA<;Ao: DUAS FACES
DE UMA MESMA MOEDA

Dezembro de 1994. Naquele ano, 0

presidente Clinton recebiaem Miami os

trinta e tres representantes do "continente"

latino-americano. Ausente, somente Cuba,

par razoes conhecidas: 0 bloqueio

economico imposto aquela ilha pelos

Estados Unidos. Neste acontecimento, 0

anfitriao do encontro propos a cria<;:aode
um mercado comum latino-america no, que

deveria congregar todos os parses ali

reunidos. Nascia assim a ALCA - Area de

Livre Comercio das Americas.

A ALCA nao poderia ter surgido em

melhor ocasiao. Ela e filha de um tempo

carregado de significa<;:oes hist6rica, social

e polftica. Nasce numa epoca em que a

ideologia liberal ainda celebrava a queda

do muro de Berlim e 0 fim das economias

socialistas. A ALCA acontece, portanto,

numa conjuntura em que a derrocada do

socialismo real iria agir como uma poderosa

for<;:apara fortalecer 0 sentimento de que 0

mercado e uma institui<;:ao "natural", que
nao s6 nao pode ser eliminado, como

tambem e incompatrvel com um controle

crescente por parte do Estado.

Alem de todas essas transforma<;:oes,

e importante destacar que a ALCA emerge

num tempo em que 0 poder de mobilidade

espacial do capital praticamente eliminou

quase todas as barreiras nacionais. Esse

poder e hoje tao espetacular que ha quem

se apresse em decretar 0 fim da geografia,

pelo menos do ponto de vista do capital.

Mas isto ainda nao e tudo. A ALCA e

contemporanea de uma epoca em que 0

capitalismo atinge os limites de sua

expansao hist6rica3. Prova disto e 0 fato de

que, hoje, 0 "crescimento economico" se

faz muito mais por meio da centraliza<;:ao

dos capitais existentes do que pela cria<;:ao

ou expansao de novas unidades de
capitais. De acordo Chesnais, mais de 60%

dos investimentos se dao sob a forma de

fusao de capitais. Alem disto, 0 crescimento

da produ<;:ao de descartaveis revela que a

valoriza<;:ao do capital nao se da mais

atraves da cria<;:aode novos mercados. Ao
inves de ampliar 0 numero de

consumidores, 0 capital reduz 0 perrodo de

vida util das mercadorias, obrigando os

consumidores a repo-las em prazos cada

vez menores. A crescente financeiriza<;:ao

da economia passa a dispensar cada vez

mais a produ<;:ao de val ores de usa como

suporte para valoriza<;:ao do valor.

Nesse contexto, a correla<;:ao de
for<;:asentre capital e trabalho toma-se

extrema mente assimetrica, de tal sorte que

nao s6 e diffcil manter as conquistas

hist6ricas da c1asse trabalhadora, como

tambem avan<;:arcom elas, no sentido de

criar novos empregos, rela<;:oesestaveis de

trabalho ... Consequentemente, elevar 0

poder de compra dos salarios. Que 0 diga
Celso Furtado: hoje, mesmo na Europa, nao

se ve horizonte para uma relativa harmonia

baseada no pleno emprego. Para manter 0

nfvel de agressividade das economias

capitalistas tornou-se necessario abandonar

as polfticas de emprego. 0 aumento de

produtividade se desassociou de efeitos

socia is beneficos. Esta e a maior mutac;ao

que vejo nas economias capitalistas

contemporaneas 4 .

Nesta conjuntura, os donos do capital

passam a rejeitar abertamente qualquer

compromisso de classe, que implique

alguma influencia polftica sobre os

investimentos privados e a distribui<;:ao de

renda. Eo que faz notar Przeworsky, ao

reconhecer que, pela primeira vez em
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muitas decadas, a direita possui um projeto

hist6rico pr6prio: libertar a acumulaqao de
todas as cadeias impostas pela

democracia5•

Nao sem razao, Przeworsky afirma

sem nenhum receio que a mundo passa par

uma verdadeira revolugao burguesa; uma

revolugao que pretende impor

unilateralmente a vontade do capital sabre

todas as sociedades do mundo. Mas, ate

que ponto isto seria possrvel? E uma

pergunta que Przerworsky faz a si pr6prio,

para responder que a experiencia chilena

demonstra que sim, quando acompanhada

de uma brutal repressao, da destruiqao das

instituiqc5es democraticas e da liquidaqao de

todas as formas de atividade polftica. Ao

menos no Chile - concorda a maioria dos
observadores - tal reestruturaqao da

sociedade nao teria sido posslvel sob

condiqc5es democraticas, sem a ditadura

militar. Mas sera ela posslvel sem a
destruiqao da democracia formal, sem uma

chilenizaqao das democracias capitalistas6?
Independentemente de a ALCA vir a

se concretizar plenamente, uma coisa ja e

certa: dentre as resolug6es aprovadas pela

Organizagao Mundial do Comercio [OMC]

chama a atengao a que disp6e sobre as

disputas comerciais entre os parceiros do

mercado internacional. De acordo com essa

resolugao, um pars que atue em favor de

seus interesses empresariais pode contestar

as leis, as polrticas e os programas de outro

pars e derrubar suas leis internas. Afinal de

contas, 0 capital se define como um valor,

cujo objetivo e a auto-valorizagao. Enquanto

tal, nao Ihe importa a localizagao

geografica; esta deve ser contingente. 0

que conta, isto sim, e a sua mobilidade, seu

poder de se deslocar de uma atividade para

outra, para explorar as melhores vantagens

de investimento. Por isso, os entraves

publicos institucionais devem ser

destrurdos, pois s6 assim, como entende 0

a~quiteto da teoria c1assica do mercado

internacional, David Ricardo, cada pars

pod era aplicar seu capital e seu trabalho a
atividade que Ihe seja mais benefica. Essa

busca de vantagem individual esta

admirave/mente associada ao bem

universal do conjunto dos parses.

Estimulando a dedicaqao ao trabalho,

recompensando a engenhosidade e
propiciando 0 usa mais eficaz das

potencialidades proporcionadas pela

natureza, distribui-se 0 trabalho de modo

mais eficiente e mais economico, enquanto,

pelo aumento geral do volume de produtos

difunde-se a benefIcia de modo geral e
unem-se a sociedade universal de todas as

naqc5esdo mundo civilizado par laqos

comuns de interesse e de intercambi07.

Para realizar essa comunhao universal

de interesses de que fala David Ricardo,

cada pars deve se especializar na produgao

daqueles bens que produz com men ores

custos. 86 assim todos poderao sair
ganhando com a comercio internacional. E
a teoria das vantagens comparativas. E ela

que sustenta a formulagao da proposta de

criagao da ALCA. Realmente, seus

defensores advogam 0 livre jogo das forgas

de mercados, para aumentar e otimizar os

ganhos do intercambio de bens e servigos

no mercado internacional. Mais do que isto:

os patrocinadores da ALCA querem

convencer 0 mundo de que a liberdade de

mercado, com cada pars produzindo de

acordo com sua vocagao natural, e a unica

sarda para superar 0 atraso e, assim,

participar dos benefrcios do progresso

tecnico. A abertura dos mercados nacionais
e pre-requisito necessario para sua

integragao em uma unica e mesma malha
de comercio.

A derrubada das fronteiras nacionais e

o dever de casa que todos precisam fazer.

Aqueles que nao 0 fizerem carre 0 risco de

ser ignorados pelo crescimento econ6mico

que a "globalizagao" e, somente ela, pode

propiciar. A ALCA e a globalizagao

cami,nham de maos dadas: elas se'implicam

mutua mente, de tal sorte que nao se pode

falar de uma sem se remeter a outra.

2. A CEPAL E SUA CRITICA A TEORIA DAS
VANTAGENS COMPARATIVAS

Quem disse que a globaliza'gao dos

mercados latino-americanos, proposta pela

ALCA, e condigao necessaria para que 0
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Brasil possa romper com 0 atraso econ6mico

e, assim, vencer a miseria e a pobreza de

parcelas expressivas da popula<;:ao?

Essa questao nao e nova. Ela estava

no centro das preocupa<;:6es enfrentadas

pela Comissao Econ6mica para a America

Latina (CEPAL), que vem a publico no ana

de 1949. Como a ALCA, a CEPAL nasceu

para pensar as rela<;:6esentre 0 centro e a

periferia capitalistas para, partindo desta

investiga<;:ao, recomendar polfticas

econ6micas voltadas para superar a miseria

e 0 atraso em que viviam as economias

perifericas.

Mas, ha uma grande divergencia na

leitura que estas institui<;:6es fazem da

realidade latino-americana. Os defensores
da ALCA, fechando os olhos as diferen<;:as

que separam as economias ricas das

economias pobres, advogam a abertura

indiscriminada das fronteiras econ6micas

dos paises latino-americanos. Acreditam,

pois, que ficar de fora do mercado mundial

equivale a renunciar ao crescimento e ao

desenvolvimento econ6micos.

Os cepalinos tambem apostaram nos
benefrcios que 0 mercado internacional

poderia trazer para os parses latino-

americanos. Entretanto, diferentemente

dos te6ricos da ALCA, os cepalinos

acreditavam que os dividendos do

progresso trazidos pelo mercado externo

eram basicamente apropriados pelas
economias ricas. 5e nao fossem repensadas

as rela<;:6esentre 0 centro e a periferia, as

economias pobres nao s6 continuariam a

perder com 0 comercio mundial, como

jamais poderiam superar a sua condi<;:ao de

atraso e subdesenvolvimento.

Eram duas as raz6es alegadas pelos

cepalinos, para explicar a apropria<;:ao

desigual dos ganhos do mercado

internacional entre 0 centro e a periferia. As

economias perifericas eram basicamente

economias agroexportadoras, assentadas

em estruturas agrarias fortemente

monopolizadas por grandes latifundiarios,

que impediam 0 crescimento da

produtividade. Ora, a troca entre uma

economia primario-exportadora, de baixa

produtividade, e uma economia

industrializada, com elevada produtividade,

sera sempre uma rela<;:aofavoravel as

economias industrializadas. Oar porque os

frutos do progresso se repartiriam de

maneira desigual entre 0 centro e a

periferia capitalistas.

Alem disso, os cepalinos tinham

presente que a demanda de produtos

primarios pelas economias industrializadas

tenderia a cair com 0 desenvolvimento

hist6rico do capitalismo. Isto assim acontece

porque a demanda de bens primarios tende

a diminuir a medida que a renda da

popula<;:ao cresce. De acordo com 0 jargao

dos economistas, os produtos primarios tem

baixa elasticidade-renda. Vale dizer: a
parcela da renda destinada ao consumo ou

procura de bens primarios,

proporcionalmente, cresce menos do que a

parcela alocada na compra de bens

manufaturados e servi<;:os.

Consequentemente, era de se esperar que

uma por<;:aocada vez menor dos acrescimos

de renda dos consumidores do centro seria

destinada a compra de alimentos e outros
produtos primarios.

Oar as obje<;:6esda CEPAL contra a

abertura indiscriminada das economias
latino-americanas que, se deixadas

entregues ao jogo das livres for<;:asde

mercado, nunca superariam sua condi<;:ao

de subdesenvolvimento, permanecendo

essencialmente agrarias. Mais do que isto,

sua rela<;:aocom 0 mercado externo

permaneceria extremamente desigual,

porque fundada numa troca de mercadorias

com nrveis diferentes de produtividade. De
acordo com a teoria da troca desigual, de

Arghiri Emmanuel, os parses da periferia

davam mais trabalho em troca de menos
trabalho. Ou seja: 0 intercambio entre

centro e periferia nao obedece ao princfpio

da troca de equivalentes.

Nao sem razao, os te6ricos da CEPAL

acreditavam que a dinamica da economia

mundial tenderia a aprofundar 0

desenvolvimento desigual entre 0 centro e

a periferia. Os diferenciais de produtividade

entre essas duas economias trabalhavam
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em favor dos parses centrais, que poderiam

tirar vantagens dos incrementos de sua
produtividade e, assim, apropriarem-se

desigualmente dos ganhos do comercio

externo.

Para superar esse estado de coisas, a

CEPAL recomendava uma polftica

deliberada de desenvolvimento industrial,

ao mesmo tempo em que defendia uma

reforma agraria, visando uma melhoria na

aloca<;ao dos recursos produtivos, para

assim impedir a evasao dos ganhos de

produtividade. Para tanto, como

apropriadamente faz notar Guido Mantega,

a CEPAL exigia a decidida participa<;ao do

Estado na economia, enquanto principal

promotor do desenvolvimento e
responsavel pelo planejamento das

modifica<;6es que se faziam necessarias.

Assim, 0 Estado e tido como 0 centro

racionalizador da economia, com a
incumb{mcia de intervir ate mesmo como

agente econ6mico direto, promovendo a
necessaria infra-estrutura para a expansao

industrial e a canaliza<;ao dos recursos

nacionais para as novas atividades

prioritarias. E aqui a CEPAL estava

propondo medidas intervencionistas que

faziam arrepiar os adeptos do liberalismo

econ6mico do Fundo Monetario

Internacional, preocupados com poss{veis

restri<;6es ao comercio internacional,
altamente lucrativos para os parses centrais,

e ao livre transito financeiro. Na verda de, a

maior interven<;ao estatal e 0 planejamento

significavam 0 fortalecimento das

economias locais e um maior poder de

barganha em face aos banqueiros

internacionais, que lucravam com a
fraqueza e 0 subdesenvolvimento

perifericoB•

E bem diferente 0 que hoje pensam os

defensores da ALCA. Para estes, 0 que esta

em jogo e a liberdade de mercado, portanto,

a elimina<;ao do poder de regula<;ao do

Estado. E nao poderia ser diferente, pois

num mundo globalizado, sem fronteiras,

diriam eles, nao ha mais lugar para reservas

de mercados; para prote<;ao de empresas

domesticas. Informados pela doutrina do

livre mercado, aqueles te6ricos

argumentam que a prote<;ao de mercados

nacionais s6 traz desvantagens para a

sociedade, que tem que arcar com os custos

da ineficiencia e desperdfcios de recursos.

Se e assim, a dedu<;ao 16gica que se segue

desta tese s6 pode ser a seguinte: a

prote<;ao das economias nacionais traz mais

prejurzos do que benefrcios para a

sociedade. Viva a liberdade de mercado!

3. A ALCA E A CEPAL: oOIS olSCURSOS
CON FLIT ANTES

Por que 0 discurso da ALCA e tao

radicalmente diferente daquele defendido

pelos cepalinos? Nao seria talvez pelo fato

de que os conceitos e as formas da

economia cepalina foram superadas pelo

tempo? Se isto e verdade, entao, as

preocupa<;6es da CEPAL ja nao satisfazem

as interroga<;6es do presente? Novos

tempos, novas exigencias! Sera isto

mesmo? Sera que 0 mundo mudou tanto

assim, a ponto de exigir 0 fim da economia
polftica da CEPAL?

De alguma forma, a se<;ao precedente

antecipou a resposta as quest6es acima

formuladas. Cabe aqui apenas desdobrar 0

que esta implfcito no discurso anterior.

Como ponto de partida da

argumenta<;ao, e obvio que a economia

brasileira, hoje, e bem diferente do que ela

era ha cinqOenta anos atras, quando foi

criada a CEPAL. Talvez seja esta razao por

que aqueles dois discursos sac tao

diferentes. Entretanto, as mudan<;as pelas

quais passou a economia brasileira foram

muito mais quantitativas do que mesmo

qualitativas. Como ha cinqOenta anos atras,

o Brasil continua sendo ainda basicamente

um exportador de produtos primarios, a

despeito da diversifica<;ao de sua pauta de

exporta<;ao. A reforma agraria, mais do que

nunca, permanece apenas como uma

exigencia moral, na cabe<;a da elite

brasileira; nao saiu do papel. Os

desequilfbrios setoriais e regionais entre as

economias latino-americanas e ados

Estados Unidos se agravaram. Para se ter

uma ideia dos diferenciais de produtividade

que separam essas duas economias, a
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economia norte-americana e hoje 23 vezes

mais produtiva do que a media das
economias latino-americanas.

Essas diferen<;as saD mais gritantes

quando se compara os Produtos Interno

Bruto. as Estados Unidos respondem por

80% do PIB do territ6rio abrangido pela
ALCA. Eo que e mais grave: a participa<;ao

do Brasil no comercio mundial caiu de 1,3%,

para 0,84%. Ora, eram justamente essas

desigualdades de que falava a CEPAL. as

problemas infra-estruturais permanecem de

pe. A dependencia externa nao diminui,

pelo contra rio, aumentou e assumiu novas

determina<;oes. Se e assim, entao, como se

explica que 0 discurso da CEPAL seja tao

diferente daquele defendido pelos que

advogam a cria<;ao da ALCA?

A razao de tal diferen<;a s6 pode ser

uma: saD dois discursos que respondem a

diferentes interesses. Realmente, 0 discurso

dos cepalinos emerge com a pretensao nao

s6 de explicar a realidade de sua epoca,

mas, acima de tudo, julga-Ia e, assim,

antecipar teoricamente um horizonte

possfvel para uma praxis transformadora do

mundo de entao. Esse pensamento e,

portanto, normativo, pois nasce como razao

crftica de sua epoca.

E bem diferente 0 que se passa com 0

discurso dos te6ricos da ALCA. Estes nao

pretendem mais transformar a sociedade.
Seu interesse e ensinar as pessoas a se

adaptarem ao existente e aceitar seus

valores e representa<;6es como evidencias

inquestionaveis de um mundo que nao tem

mais futuro. Trata-se, portanto, de um

pensamento pragmatico; de um

pensamento que nao mais pergunta pelo

que pode ser diferente do que e; de um

pensamento meramente propositivo.
Para os defensores da ALCA, portanto,

o que esta em jogo nao e mais a constru<;ao

de uma nova economia, como assim

pensava a CEPAL. Por isso, saD contra as

polfticas que defendem uma concep<;ao de

Estado, enquanto institui<;ao universal e

enquanto media<;ao necessaria para

construir um mundo novo, diferente do
existente. No lugar do fortalecimento do

poder disciplinador e regulador do Estado,

pregam a fragmenta<;ao e a privatiza<;ao das

fun<;oes publicas, ao mesmo tempo em que

tambem louvam a erosao da ordem

constitucional universal e geral. Contra a

concep<;ao de um Estado autonomo

soberano, aceitam a sua submissao a

irracionalidade dos mercados financeiros,

que obriga os estados-na<;6es a leiloarem 0

patrimonio publico em troca de alguns

investimentos.

Conclusao: para os defensores da

ALCA 0 que importa nao e mais a

constru<;ao de um mundo novo diferente do

existente. Acreditam que 0 futuro fez-se

presente; portanto, nao ha mais espa<;o
para a hist6ria. Dessa forma, 0 que esta em

jogo hoje e a aceita<;ao do existente, do que

e em contraposi<;ao do que deveria ser.

Neste sentido, 0 pensamento

contemporaneo e um pensamento

pragmatico, voltado para 0 presente

imediato. Trata-se de uma forma de

pensamento que recusa a compreensao da

realidade, para se aferrar as certezas

imediatas produzidas pela praxis de todos

os dias dos boletins estatfsticos do

movimento da bolsa e outros papeis. E bem

diferente 0 que pensavam os te6ricos da

CEPAL. Para estes 0 que estava em jogo era

a elabora<;ao de uma teoria que desse conta

das caracterfsticas singulares das

economias latino-americanas. a que estava

em jogo era, portanto, produzir uma teoria

que explicasse as razoes do atraso e do

subdesenvolvimento da periferia

capitalista. Seu grande merito foi, por

conseguinte, mostrar que os efeitos das

transac;<6esinternacionais eram ampliar 0

fossa que separava as economias centra is

das economias perifericas. Assim, a tese da

deteriora<;ao do intercambio tornou-se,

como bem faz notar Mantega, a piece
resistence da teoria cepalina, confrontando-

a diretamente com a Teoria das Vantagens

Comparativas, sobre a qual, hoje, se ap6iam

os te6ricos da ALCA, para justificar sua

defesa da liberdade de mercado.

4. ALCA, CIENCIA, IDEOLOGIA E LUTA DE
CLASSES
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Para as te6ricos da ALCA, a

pensamento cepalino pertence ao passado,

a um tempo em que predominava a

produ~ao de massa: produtos e servi~os

muito semelhantes. Num mundo assim,

dizem as novas filisteus, praticamente nao

havia concorrencia. Era um mundo em que

as empresas nao tinham porque se

preocupar em ganhar clientes. Nem teriam

motivos para perder tempo em atrair novas

consumidores, se para estes era indiferente

comprar da empresa A au da empresa B.

Afinal de contas, ambas produzem a

mesmo prod uta, com as mesma

caracterfsticas, com as mesmas condi~6es

de pagamento etc.

Esse mundo ficou para tras; coisa do

passado. As novas tecnologias, cada vez

mais avan~adas, e a derrubada das

fronteiras entre as mercados nacionais

sacudiram a ordem cultural, social e

econ6mica, na qual viviam as te6ricos da

CEPAL. 0 que passa a valer, doravante, nao

e mais a que permanece, mas, sim, a que

muda constantemente, a que aparece e

desaparece sem deixar vestfgio do que fora.

Nada pode durar muito. Num mundo assim,

berram as defensores da ALCA, ninguem

pode saber a que vira amanha.

ConseqOentemente, a palavra de ordem

que todos devem obedecer e uma s6:

competir para nao ser engolido pelos
outros.

Mas a que as te6ricos da ALCA nao

dizem e a que esta par tras de sua defesa

intransigente da abertura dos mercados

nacionais. Sua insistencia em defender a

abertura indiscriminada das economias

latino-americanas e, na verdade, uma

cortina de fuma~a, para esconder a carater

de classe de suas ideias. Um projeto de

classe articulado pelas principais potencias

do mundo.

Isto e muito claro quando se tem

presente que a ALCA e prod uta da

globaliza~ao. Em A MundializaGao do

Capital, Chesnais demonstra a carMer de

classe da globaliza~ao, quando esclarece

que se trata de um fen6meno que tem

como conseqOencia a perda, para a

esmagadora maioria dos parses capitalistas,

de.poa parte de sua capacidade de conduzir

um desenvolvimento parcialmente auto-

centrado e independente; a
desaparecimento de certa especificidade

dos mercados nacionais e a destruic;ao, para

muitos Estados, da possibilidade de levar

adiante polfticas praprias, nao sao

conseqOencia mecanica da globalizac;ao,

intervindo como processo externo, sempre

mais coercitivo, impondo a cada pars, a
seus partidos e a seus governos uma

determinada linha de conduta. Sem a
intervenc;ao polftica ativa dos governos

Thatcher e Regan, e tambem do conjunto

dos governos que aceitaram nao resistir a
eles, e sem a implementac;ao de polfticas de

desregulamentac;ao, de privatizac;ao e de

liberalizac;ao do comercio, a capital

financeiro internacional e as grandes

grupos multinacionais nao teriam podido

destruir tao depressa e tao radicalmente as
entraves e freios a liberdade deles de se

expandirem a vontade e de explorarem as

recursos econ6micos, humanos e natura is,

onde Ihes

for conveniente 9.

Um exemplo desse projeto de classe e

a que se convencionou chamar de projeto

Chile. Nascido nos anos setenta, este

projeto deixa claro como se tecem e sao
arquitetados as interesses de classe.

Desenvolvido na universidade de Chicago,

esse projeto formou toda uma gerac;ao de

economistas chilenos que viriam a ocupar

as mais altos postos econ6micos na

ditadura do Gal. Pinhochet [...]. 0 projeto

Chile foi concebido e concretizado por tres

atores principais: 0 governo dos Estados

Unidos, atraves dos seus programas de

ajuda externa; a Universidade de Chicago,

atraves do Departamento de Economia,

especialmente os professores mais

representativos do que se poderia chamar a
atrac;ao de Chicago; e a Universidade

Catalica do Chile, junto com um grupo de

empresarios conservadores, defensores das

ideias do livre mercado e empenhados em
ve-Ias adotadas no pars to.

E esse alinhamento doutrinario as
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teorias liberais que defendem os te6ricos

entusiastas da ALCA. Seu projeto pretende

sepultar para sempre as teorias cepalinas

que, no passado, fomentaram a criagao de

uma produgao original de grande relevancia

te6rica e politica para a America Latina. A

ALCA sera 0 fim do que um dia veio a ser a

economia polftica da CEPAL e a sociologia

critica que ela tornou possive!. E precise

varrer da mem6ria da hist6ria, aqueles

tempos em que se promovia intensamente

a discussao do desenvolvimento no ambito

da sociedade, se estimulava a ciencia social

local a acolher e a fazer progredir aquela

especialidade sociol6gica e a fazer com que

ela ecoasse social e politicamente com uma

especie de aval cientifico [....J. A produ<;ao
sociol6gica latino-americana, por exemplo,

se dedicou, e verdade, a questao do

desenvolvimento, mas nao tardou a
come<;ar a produzir uma sociologia crrtica a
respeito, primeiro timidamente como

sociologia do subdesenvolvimento, depois

enquanto sociologia da heteronomia ou

dependencia e mais adiante com a

formula<;ao explrcita e teoricamente

fundamentada do desenvolvimento

enquanto ideologia 11.

A ALCA nao s6 pretende um

alinhamento te6rico-doutrinario. Mais do

que isto, os defensores da nova doutrina do

livre comercio pretendem decretar 0 fim da

soberania nacional, 0 fim dos estados-

nagao. De fato, uma analise rapida dos

grupos de negociagao e do conteudo de

suas agendas revela 0 que Przervvorki ja

anunciava na decada de 80: Iibertar a

acumulaGao de todas as cadeias
impostas pel a democracia.

A formagao desses grupos e, na

verdade, a liquidagao de todas as formas de

atividade polftica. E a destruigao de todo e

qualquer mecanisme de controle politico do

processo de acumulagao. Apoiando-se nas

pesquisas realizadas por Maude Barlow,

Altamiro Borges assim descreve cada um

desses grupos:

1- Grupo de NegociaGoes em

ServiGos.
Sua meta e "estabelecer materias para

liberalizar progressivamente 0 comercio de

servi<;os, visando 0 avan<;o de uma area de

livre comercio no hemisferio". 0 grupo

pretende compatibilizar no continente as

normas do Acordo Geral sobre Comercio de

Servi<;os (GATS). Segundo Maude, "0 GA TS

esta incumbido de restringir a<;6es dos

governos quanta a servi<;os, por meio de um
conjunto de limita<;6es legal mente

obrigat6rias, refor<;adas por san<;6es

comerciais com execu<;ao obrigat6ria pela

OMC. Seu objetivo fundamental e frear

todos os nrveis de governo na distribui<;ao

de servi<;os e facilitar 0 acesso das

empresas transnacionais aos contratos do
governo em diversos setores". Para ela, "0

verdadeiro objetivo desta carga de servi<;o/

investimentos e reduzir ou destruir a
capacidade dos govern os do hemisferio de

fornecerem servi<;os com financiamento

publico (considerados 'monop6Iios' no

mundo do comercio internacional)".

2- Grupo de NegociaGao em

Investimentos. Seu objetivo e criar uma

estrutura legal "visando incentivar 0

investimento por meio da cria<;ao de um
ambiente esravel e previsrvel que proteja 0

investidor, seu investimento e movimentos

afins, sem criar obstaculos aos

investimentos provenientes do exterior",

Seu ponto de partida e 0 Capitulo 11 do

Nafta, que "concede a empresa 0 direito de

mover a<;ao para compensa<;ao de lucros

perdidos atuais e futuros devidos as a<;6es

do governo, nao importa quae legais

possam ser estas a<;6es ou qual 0 objetivo

com que foram iniciadas",

3 - Grupo de Negocia<;ao de

Contratos Pub/icos de Governo. Seu

objetivo e explrcito: "Aumentar 0 acesso aos

mercados dos contratos publicos nos parses

da ALCA". Este grupo ja imp6s "a nao

discrimina<;ao dos contratos publicos" e a

revisao "na resolu<;ao de queixas referentes

a contratos publicos". Segundo Maude, seu

"objetivo e impedir que os governos

fomentem 0 desenvolvimento econ6mico

domestico quando compram mercadorias",

o que resultaria em enormes prejurzos as

empresas nacionais fornecedoras de
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mercadorias. Ele inclusive ja solicitou um

inventario dos sistemas pertinentes de

classificar:;tlO internacional e uma

compilar:;ao das estatfsticas de contratos

publicos de cada governo.

4 - Grupo de Negociar:;ao sabre

Acesso aos Mercados. 0 seu objetivo e
apresentar uma metodologia para eliminar

todos as obstaculos tarifarios e nao-

tarifarios ao "livre comercio" e fixar a ritmo

da redur:;ao destas barreiras. Pelas

negociar:;6es em cursos, esta liberalizar:;ao

atingiria mercadorias, servir:;os e capital. As

leis de proter:;ao a economia nacional

passariam a ser analisadas par este grupo.

Citando a Acordo sabre Obstaculos
Tecnicos a Comercio (OTC), aprovado na

OMC, Maude afirma que tal medida exigira

que "uma nar:;ao deve estar preparada para

provar, quando desafiada, que suas normas

ambientais e de seguranr:;a sao 'necessaria'

e a modo 'menos restritivo para a comercio'

de alcanr:;ar metas desejadas de

conservar:;ao, seguranr:;a dos alimentos au

nfvel de saude".

5 - Grupo de Negociar:;ao para a
Agricultura. A sua missao a eliminar

subsfdios agrfcolas que afetem a comercio

no hemisferio, can forme a Acordo Agrfcola

(AA) da OMC. Esta norma estabelece regras

sabre a comercio de alimentos e limitam as
polfticas nacionais, restringindo a apoio aos

agricultores, a manutenr:;ao de estoques de

emergencia de produtos aliment/cios e as

medidas de seguranr:;a alimentar que

garantam a sobrevivencia das popular:;6es

carentes.

6 - Grupo de Negociar:;ao sobre

Direitos de Propriedade Intelectual.

Visa submeter as pafses do continente ao

Acordo sabre Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comercio

(DPIRC), que vigora desde janeiro de 2000.

Esse acordo estabelece normas globais, de

execur:;ao obrigat6ria, sabre patentes,

direitos autorais e marcas registradas. Ele

ampliou a conceito inicial de proter:;ao as
invenr:;6es originais e atualmente permite

patentear sementes, plantas e animais.

Para Maute, ele "privilegia as direitos

privados das empresas em relar:;ao aos

direitos das comunidades locais de sua

heranr:;a genetica e de medicamentos

tradicionais". Ultimamente, a DPIRC vem

sendo dura mente questionado par impedir

que varios governos forner:;am

medicamentos genericos mais baratos e
coquereis aos aidericos.

7 - Grupo de Negociar;iio sobre

Subsidio, Antidumping e Direitos de

Compensar;iio. Objetiva amp/iar "as leis de

recurso, visando nao criar obstacu/os

injustificados ao comercio do hemisferio". 0

acordo da OMC sobre este tema ja estabe/ece
/imites aos governos no que se refere aos

subsldios a agricu/tura e a industria. 0 objetivo

do grupo e 0 de padronizar e amp/iar as

medidas no ambito da ALCA.

S - Grupo de Negociar;iio sobre a

Politica de Competir;ao. Sua missao e
"garantir que os beneficios do processo de

/ibera/izac;aoda ALCA nao sejam prejudicados

par praticas comercias anticompetitivas".
Este grupo esta empenhado em

"desenvolver mecanismos que facilitem e
fomentem a politica de competir:;ao e
garantam a execur:;ao obrigat6ria de

regulamentos sabre competir:;ao livre entre

e dentro dos paises do hemisferio".

9 - Grupo de Negociar:;ao sobre
Resolur:;ao de Disputas. 0 seu objetivo e
apresentar mecanismos de solur:;ao de

conflitos entre as pafses da ALCA, criando

maneiras de "facilitar e fomentar a
utilizar:;ao de arbitragem e outros

mecanismos alternativos de solur:;ao de

disputas, para resolver as controversias

particulares na estrutura da ALCA ".

Segundo Maude, no Orgao de Resolur:;ao de

Disputas da OMC, ja em funcionamento,

"um pafs que atue freqDentemente em
favor dos seus pr6prios interesses

empresariais pode contestar as leis, as
polfticas e as programas de outro pafs e
derrubar suas leis internas. 0 pafs que

perde tem tres opr:;6es; alterar sua lei para

se ajustar a decisao da OMC, pagar ao pafs
vencedor uma indenizar:;ao permanente em

dinheiro au enfrentar sanr:;6es severas e

permanentes do pafs vencedor. Dezenas de
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leis sabre saude, seguram;a de alimentos e
meio ambiente dos estados-na<;oes tem

sido derrubadas par meio deste processo da

OMC. Oesnecessario dizer que as decisoes

afetam as parses pobres de forma diferente

dos parses ricos".
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Trabalho escravo nas
tropeadas do sertao

Durante longos anos a Nordeste era a
litoral. Na costa. banhada par um oceano

que insistia em desembarcar moradores.

desenvolvia-se. entre a maioria dos

habitantes. uma vida acanhada. menos

lusitana e mais nativa. A riqueza gerada

pelo a~ucar concentrava-se em torno de

casas que apesar de grandes pareciam

perdidas na imensidao de terras verdes das

canas e matas virgens. as rentaveis

engenhos faziam prosperar uma parte do

Novo Mundo e a opulencia de seus

senhores. As naus abarrotadas singravam

os mares em idas e vindas. e com uma

velocidade mansa tornavam 0 Brasil mais

distante da maresia. a fausto dos engenhos
fez nascer a pobreza sertaneja.

A disputa por terra entre gada e cana

afastou alguns senhores do fertil litoral. as

anima is. Hio necessarios a produ~ao

a~ucareira. resistiram ao confinamento de

sobras de canaviais. Criadores e rebanhos

adentraram. entao. no in6spito e vasto

territ6rio dos sert6es. As terras apartadas do

litoral. como os coevos as denominavam.

nao resistiram aos obstinados

desbravadores. Em pouco tempo res e

vaqueiro estavam tao incorporadas as

paisagens como 0 sol e a seca. as campos.

apesar de abundantes. oferecia pouco

quase todo 0 ano. Homens viviam

miseravelmente. feito tapuias. e os

rebanhos faziam do solo arido campos de

engorda e reprodu~ao.

Lentamente. as terras foram

ganhando mais fazendas. rebanhos. gentes

e vilas. Na regiao pastoril do Sao Francisco

ao Piau!. dos campos mimosas germinaram
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as fortunas dos fazendeiros. Do gada tudo

se extraia, da pele ao osso, couro, sedem,

carne verde e seca, sebo, graxa ... Em pouco

tempo, do gada tudo se vendia. A

explora<;ao economica do rebanho foi, por

seculos, 0 unico elo entre 0 sertao e 0 Brasil.

Os rebanhos foram fecundos.

Grandes fazendas e cidades constitufram-se

a partir do criat6rio e comercializa<;ao.

Exemplos sac a primeira capital do Piauf,

Oeiras, originada de uma fazenda e

Juazeiro, na Bahia, de um pasta de

descanso de boiadas e tropeiros. Uma das

atividades decorrentes do pastoreio era a
tropeada, e apresentava-se como essencial

para a realiza<;ao da produ<;ao, uma vez que

era responsavel pela circula<;ao da

mercadoria. A tropeada consistia, portanto,

no transporte de animais para os mercados.

No caso da pecuaria piauiense,

encontravam-se, no Nordeste,

especialmente, nos estados da Bahia e

Pernambuco e Maranhao. Sendo pois, esta

atividade a da comercializa<;ao do rebanho,

recebeu, desde cedo, tratamento especial

dos criadores. Os cuidados come<;avam pela

forma<;ao das boiadas e estendiam-se pela

mao-de-obra empregada no translado.

Caso ilustrativo era a comercializa<;ao

de gada bovino e cavalar das fazendas

publicas. 0 comercio de bois esco/hidos
entre as me/hares, gordos e prontos para

abate, pelo menos ate 1823, era realizado

diretamente com 0 comprador arrematante

na Bahia. 0 administrador das fazendas

nomeava um passador que levava as

boiadas ate a feira de Salvador. Nos anos

seguintes, 0 gada passou a ser arrematado

em Oeiras e os compradores se

encarregavam do transporte para 0 mercado

consumidor. 0 transporte de animais para

Salvador era um empreendimento que

parecia tao lucrativo quanta desastroso.

Para cada boi vendido na feira, "perdia-se"

um na viagem. Havia desvio de produ<;ao e

perdas com animais vitimados por comerem

plantas venenosas, ataques de insetos,

cobras e on<;as, alem de muitos morrerem

pelo cansa<;o da longa viagem que durava,

em media, 47 dias.

Vejamos parte de um relat6rio do

passador Jose Pereira Cunha, criador de

uma das fazendas da Na<;ao, de uma

boiada das fazendas publicas, de 1794,

composta de 251 bois da na<;ao e 25 de sua
propriedade. Saindo da Fazenda Serrinha, a

tropa enveredou pelos sertoes do Piauf,

Pernambuco e Bahia. 0 encarregado

declarou que "em um arranco que teve a

mesma boiada na Fazenda Buriti fugiram

quatro bois, em outro arranco saindo da

Jacobina estando a boiada em marcha

fugiram dois e ao chegar ao Pasto do

sargento Manoel Barbosa fugiu um, na
Ladeira da Pimenta fugiu outro que fazem

por todos oito fugidos (...) Na fazenda Buriti

matara um boi para matulagem, na Rajada

matara outro, no Tamboata, matara outro e

no Tanque Paulista outro, vindo a ser

quatro 0 que matara para matulagem (...)

Na fazenda das Lages morreram dois bois,

na Pinda morreram dois, e ao chegar na

Boca da Catinga morreu um, no curral da

Tamboata morreram dois, no curral da Agua

Funda morreu um, nas Lagoinhas morreram

dois e no campo da feira morreu um, que

fazem por todos 17 bois mortos (...) Na

passagem do rio Sao Francisco, 0

Procurador Antonio Duarte refugara sete
bois caxing6s e cansados, 0 Procurador da

Jacobina Manoel Fernandes refugara por

estarem da mesma sorte 27 bois, 0

Procurador de Itaperu Jose Antunes

refugara 22, 0 Procurador do Saco do Moura

Apolinario da Silva refugara sete e 0

Procurador do Cajueiro Pedro Ribeiro

refugara dois, que por todos fazem 65 os

bois refugados (...) No rio do Peixe vendera

quatro bois que nao puderam caminhar por

cansados, no Papagaio vendera da mesma

sorte seis, da mesma forma no Tamboata

vendera seis, vendera tambem 10 em Agua

Fria por cansados, em Agua Funda vendera

da mesma forma cinco que por todos fazem

31 os bois vendidos (...) entre os bois

fugidos, matulagem, mortos, refugados e

vendidos fazem todos 0 numero de 125
restando somente da dita boiada 126 bois

com os quais chegara a feira e fizera deles

entrega ao marchante Jose Francisco
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arrematador deles em presenc;;a do Capitao

Manoel Henrique de Carvalho os quais a

4$800 reis 0 prec;;ode arrematac;;ao

importam em 604$800 reis".

A tropa do passador Jose Cunha era
formada por cinco cavalos, cinco

trabalhadores escravizados e quatro livres,

todos tidos como vaqueiros. Eram

escravizados 0 guia da tropa, tres

cargueiros e dois tangedores. Os livres,

eram um fndio, um mameluco e um crioulo,

todos como tangedores, contratados a

12$000. Acompanhavam ainda atropa,
cinco cavalos. No percurso ate Salvados,

dois cavalos haviam morrido e um tinha

sido furtado. Um trabalhador escravizado

tinha ficado doente, "com inchac;;os"

atribufdos a cansac;;os. Decerto, nao era uma

viagem Uicil. Boa parte do trajeto era

realizada pelos trabalhadores escravizados

a pe e descalc;;os. Os tropeiros queixaram-se

dos calores decorrentes de um ana de

poucas chuvas (quando ocorria muita
chuva, as reclamac;;oes costumavam ser

sobre as dificuldades de se atravessar

terrenos alagadic;;os e rios com "enchentes",

onde muitos animais e trabalhadores

corriam risco de afogamento). 0 rebanho

era vigiado dia e noite para evitar ataques
de animais e arrancos que quando

aconteciam em campos abertos exigiam

muita perfcia e esforc;;odos trabalhadores

para reorganizar a boiada. Poucas horas do

dia eram reservadas ao descanso e, a noite,

eram feitos rodfzios de sentinelas. As

pausas maiores destinavam-se as refeic;;oes.

A alimentac;;ao da tropa era composta

basicamente de carne-seca assada e

farinha. Somente em Salvador e que os
tropeiros incorporaram 0 feijao a dieta.

Foram consumidos quatro bois da boiada e

comprados, pelas fazendas por onde

passaram, alqueires de farinha, sal, milho,

este ultimo para os cavalos. Os gastos com

a tropeada totalizaram 51 $500 reis, cerca

de 8% do valor recebido com a venda dos

animais.
Este e um exemplo que aponta para a

importancia do trabalho de cativos nas

tropeadas. Havia a presenc;;a do trabalhador

escravizado e a incorporac;;ao nao era de

forma acess6ria. Das tropeadas

especializadas em gada vacum e cavalar, os

trabalhadores nelas incorporados passaram

ao sistematico movimento de circulac;;ao de

mercadorias diversas entre cidades e

regioes. Mais, especializam-se na atividade,

desvinculando-se de outras ocupac;;oes

desenvolvidas. Pela natureza da atividade,

era exclusivamente masculina. Os tropeiros

viviam do comercio, de compra e venda dos

mais diferentes produtos. Foram

responsaveis pelo, quase invisfvel, comercio

interno e representavam, a epoca, grande

avanc;;o na ampliac;;ao de mercados e

velocidade dos meios de transporte e

comunicac;;ao. A estrutura social em

formac;;ao exigia meios modernos e

abundantes frente as demandas crescentes

das populac;;oes espalhadas pelos mais

reconditos mercados, especialmente os

mais desenvo/vidos pela intensa circulac;;ao

monetaria.

Das fazendas, pequenos povoados e

vilas seguiam produtos como farinha,

milho, feijao, melado, aguardente, couros.

Os animais partiam ainda na madrugada,

com suas canga/has pesadas para destinos

perto ou longe e costumavam retornar, ap6s

dias ou meses, ao entardecer, na boca da
noite. Traziam em seus fardos 0 que 0

pequeno e grande dinheiro podiam

comprar. Abasteciam pobres e ricos com

remedios, fumo, ac;;ucar,tecidos grossos,

sed a e linho, louc;;as,ornamentos para

casas, senhores e senhoras e quiquinharias

de enfeites para as mu/heres da rua de traz,

estes, talvez, barganhados por uma noite
de sexo.

Tropeiros abasteciam, tambem,

quitandeiros e vendeiros. Compravam as

mercadorias a vista ou a prazo, adiantando

parte da compra e efetuando 0 pagamento

do restante na viagem seguinte. Assim, as

tropas exerciam a func;;ao de atacadistas e

faziam desenvolver 0 sistema de credito,

baseado na palavra, fe publica do

comprador e, evidentemente, um recibo de

dfvida. Predominavam, e parecem indicar

as fontes, neste tipo de neg6cio, as vendas
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de ferramentas e utensflios para atividades

produtivas. Talvez pelo elevado pre<;o e

dificuldade de se conseguir, facilmente, a

materia prima para a feitura de facas,

facoes, enxadas e foices.
Tropeiros eram afeitos a boas

conversas, como todo bom comerciante. Da

simpatia, amizade e pre<;os nasciam os

lucros. Isolados pelos sertoes, vendedores e

compradores, nao raro reclamavam dos

valores impostos. as comerciantes das

mulas e cavalos, ja indicavam dominar a

regra basica da atividade, comprar barato e

vender caro. Indicavam, tambem, saber
utilizar de um trabalho comum em todas as

regioes visitadas. As tropas incorporavam

negros escravizados e libertos. Costumava-

se, sobretudo, utilizar 0 recurso de aluguel.

No caso de cativos, 0 contrato era realizado

com 0 proprietario do trabalhador, diferindo

da rela<;ao desenvolvida com forros,

negocia<;ao direta. Infelizmente, nao temos
referencia a valores. Certamente

dependiam das distancias e tempo de

viagem e deviam ser diferenciados quanta

a natureza do trabalho e trabalhador. No

que respeita a ocupa<;ao, eram, salvo

engano, todos, carregadores e tangedores.

E crfvel que 0 trabalhador escravizado

das tropeadas estivessem submetidos as

mesmas leis vigentes na sociedade

escravista: domina<;ao, explora<;ao e

disciplina. Evidentemente, tratando-se da

atividade e da "Iiberdade" propiciada,

especificidades deviam compor 0 quadro

das rela<;oes sociais ali desenvolvidas. E
certo, porem, que cabia ao conjunto da

sociedade 0 controle dos trabalhadores,

assim como era exercido na pecuaria e

cidades.

as trabalhadores escravizados e

forros, nao raro, eram alugados para

acompanharem viajantes em percursos

considerados longos ou viagens

inconvenientes. Formava-se assim uma

pequena tropa para viabilizar 0 transpbrte

dos pertences e a seguran<;a do passageiro.

Contudo, era comum os viajantes soma rem-

se as tropas em seus percursos rotineiros,

onde 0 tropeiro condutor cobrava uma

quantia pela companhia.

As tropas nao eram exclusivas ao

comercio entre cidades. Muitas possufam

um ou dois proprietarios de animais de

cargas que eram especializados,
especificamente, no transfado de

mercadorias de fazendas ou sftios para a

sede do municfpio. A atividade era mais

intensa nos perfodos de estiagens

prolongadas, quando havia uma redu<;ao

significativa de produ<;ao agrfcola. A

farinha, passava a ser 0 principal produto

do estrito comercio interno. Em algumas

vilas com maiores dificuldades de
abastecimento, chegava a existir, tropas

especializadas no abastecimento de agua

pr6pria para 0 consumo.

Com estas atribui<;oes, podemos, sem

exagero, afirmar que as tropas e tropeiros

carregaram, por longos anos, 0 que era

precise para 0 desenvolvimento e
modernidade dos sertoes do Piauf,

especialmente dinheiro e ideias. Ainda que

nas passadas de anima is. Este e, sem

duvida, um tema que merece estudo

aprofundado e debates.

Doutor em Hist6ria, professor do
Departamento de Ciencias EconOmicas-

UFPI, pesquisador do Nucleo de
Pesquisas sobre Africanidades e

Afrodescendencia-I FARDA
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Valora~ao de
recursos ambientais
INTRODUc;Ao E JUSTIFICATIVA

A inclusao da questao ambiental na

agenda mundial se intensificou a partir da

segunda metade do seculo XX, onde

surgiram movimentos em varios nfveis

discutindo a importancia do cuidado com os

recursos naturais - suporte da existencia

humana. A evolu<;ao da discussao levou a

uma evolu<;ao teorica de qual seria a

responsabilidade social garantidora da

manuten<;ao dos fluxos de energia

(homeostase1, transforma<;ao de energia,
inputs2 e outputs3 de energia, etc.).

o meio ambiente passa entao de uma

posi<;ao passiva - de cenario para 0

desenrolar das atividades humanas - para

uma outra de componente dessas

atividades. Oaf a necessidade de se avaliar

sua importancia de forma menos romanesca

e mais prMica. A ciencia economica

contribuiu para essa valora<;ao atraves do

seu instrumental teorico, principalmente do

arcabou<;o neoclassico, onde pre<;os foram

atribufdos aos beneffcios fornecidos pela

natureza, e nao so a isso, mas tambem a

sua propria existencia.

A valora<;ao da natureza pode ser

baseada em aspectos eticos, economicos,

ecologicos e polfticos de uma sociedade.

Moura (2000) afirma que um dos maiores

problemas para a economia ambiental e

estabelecer valores para bens ambientais,

tais como qualidade do ar, das aguas e dos

recursos natura is. Por nao serem bens

comercializados no mercado, sua valora<;ao

nao e facilmente aceita pelas pessoas,

embora desejem ter os beneffcios que esses

bens promovem. Assim, a valora<;ao se

sustenta na disponibilidade das pessoas a

pagar por esse servit:;o da natureza.

Ainda na perspectiva da economia

ambiental de valora<;ao, se reconhece a

forma redutora com que a economia

tradicional trata a questao ambiental.

Negret (1994, p.171-172). reportando-se a

Winpenny, cita tres fun<;6es ou servi<;os que
saD realizados pelos "valores da natureza"

ausentes do computo das avalia<;6es

tradicionais. Nessa abordagem da economia

ambiental, a natureza figura como:

Sustento da vida; Fornecedora de materias-

primas e energia; Receptora de resfduos.

Segundo Mota (2001). a valora<;ao

dos recursos naturais pode ser justificada
pelos seguintes aspectos:

Otica da sustentabilidade biologica;

Otica da sustentabilidade ecologica; Como

estrategia de defesa do capital natural;

Como subsfdio a gestao ambiental; Enfoque

nos aspectos economicos.

1. VALOR DA NATUREZA
Ao fornecer 0 arcabou<;o teorico e

conceitual as experiencias mais bem

sucedidas na mensura<;ao do valor de um

bem ambiental, a economia neoclassica foi

adotada e difundida no meio academico

como uma alternativa eficiente nessa

proposi<;ao.

E dessa abordagem, repousante na

"soberania do consumidor", que se

constroem os pilares da valora<;ao da

natureza. Algumas categorias de valor saD

consensuais entre os varios autores que

tratam do tema:

Valor de Uso Oireto. que e utilizado na

produ<;ao ou consumo correntes;

Valor de Uso Indireto, que saD os

servi<;os ecossistemicos, que amparam a

produ<;ao ou consumo;

Valor de Op<;ao, e 0 beneffcio

proporcionado pelo uso futuro do recurso,

baseado no valor esperado (futuro) e



151nforme

disposi~ao a pagar das pessoas;

Valor de Existencia, e 0 que se disp6e

a pagar pelo nao uso dos recursos naturais.

Refere-se a quest6es morais, culturais,

eticas ou altrufstas.

As tres primeiras categorias referem-

se a valores de usa e a ultima a valor de

nao-uso.

Borger (1995, p.17) partilha dessa

ideia de valor, porem agrega uma outra

categoria ao valor de nao-uso. Para ela,

existe ainda um Valor de Quase Opqao, que
seria "0 valor das informaqaes futuras,

como par exemplo, novas descobertas

tecnol6gicas, novas conhecimentos sabre

especies de flora e fauna, s{tios

arqueol6gicos, que podem possibilitar

novas usos, e que dependendo das

escolhas anteriores podem ser

inviabilizados se as danos causados forem

irrevers{veis. ".

2. METODOLOGIAS DE VALORAC;Ao
As metodologias de valora~ao pod em

ser apresentadas sob diferentes

nomenciaturas, porem os metodos

costumam ser bastante uniformes. Por

exemplo, no seu estudo, Borger (1995)

utiliza as express6es
Mercado Gonvencional,

Mercado Substituto e

Mercado Hipotetico;

Seroa da Motta (1998)

ja ciassifica os metodos

em funqao de produqao

(metodos da

produtividade marginal

e de mercados de bens

substitutos- reposi~ao,
gastos defensivos e

custos de controle) e funqao de demanda

(metodos de mercados de bens

complementares-pre~os hedonicos e do

custo de viagem-e de valora~ao

conti ngente).

Utilizando a defini~ao de Maia (2002),

tem-se metodos diretos (obtidos

diretamente dos consumidores atraves de

suas disposi~6es a pagar (DAP) por um

bem/servi~o ambiental) e metodos indiretos

(utilizam-se do sistema de altera~ao nos

pre~os dos produtos no mercado devido a

mudan~as ambientais). No Grafico abaixo,

ilustra-se esses metodos de valora~ao e

seus instrumentos de analise:
2.1 Disposic;ao a Pagar Direta

Atraves de questionamento

individual, estima-se 0 valor que a

popula~ao atribui a um determinado bem

ambiental. Atraves desse metoda pode-se

alcan~ar tantos os valores de usa quanta os

de existencia.

o principal instrumento desse metodo

e a Avalia~ao Gontingente, onde as pessoas

sac inquiridas sobre suas disposi~6es a
pagar por determinado beneffcio, ou sua

disposi~ao a receber para aceitar altera~6es

na provisao de um bem/servi~o ambiental.

2.2 Disposic;ao a Pagar Indireta

Neste caso a disposi~ao a pagar e tida

atraves de um mercado de bens

complementares, que dara informa~6es
sobre a demanda pelo bem/servi~o

ambiental. Os metodos indiretos mais

conhecidos sac:

Pre~os Hedonicos4 - sup6e que as

caracterfsticas ambientais iraQ interferir nos

beneffcios que determinada popula~ao

receberia, afetando

inclusive 0 seu pre~o
de mercado.

Normalmente

relaciona 0 beml
servi~o ambiental a

bens privados. Por

exemplo, 0 pre~o de

uma propriedade

pode ser afetado pela
qualidade do solo, do

ar, da proximidade a

um sftio arqueol6gico;

Gusto de Viagem - largamente

utilizado na valora~ao de sftios naturais

para visita~ao publica, esse metodo

considera os gastos dos visitantes para

deslocar-se ao sftio, inciuindo despesas de

transporte, tempo de viagem, ingresso,

entre outros. E feito atraves de

questionarios aplicados a uma ambstra da

popula~ao no local da visita~ao.

2.3 Produtividade Marginal

• DAP-'ndl"'l" --
-> ~h""'""'".....• ("111d \) lk \'j~l1tt.

I"",,,~.,

~
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Esse metoda atribui um valor de usa

ao bem/servic;;o da natureza relacionando

sua quantidade au qualidade a produc;;ao

de outro prod uta com prec;;odefinido no
mercado. Par tratar-se de uma func;ao dose-

resposta5, permite avaliar a impacto da

variac;;ao da oferta de um bem/servic;;o

ambiental no sistema produtivo.

2.4 Mercado de Bens Substitutos

Esse metoda parte do pressuposto que

quando da perda de qualidade au escassez

do bem/servic;;o ambiental, ira aumentar a
procura par substitutos na tentativa de

manter-se a mesmo nfvel de bem estar da

populac;;ao. Como representantes desse

metoda, temos:

Custos evitados - estima a valor

ambiental atraves dos gastos com

atividades defensivas substitutas au

complementares. Par exemplo, tomemos a

disposic;;ao a pagar par agua

descontaminada, au itens de seguranc;;a em

autom6veis;

Custo de Controle - considera a custo

para evitar a variac;;ao do bem ambiental e

manter a qualidade dos beneffcios gerados

a populac;;ao;

Custo de Reposic;;ao- estima a custo
de reposic;;ao au reparo de um bem

ambiental depois que este e danificado,

atraves do sistema de prec;;osde mercado;

Custo de Oportunidade - refere-se ao

conjunto de atividades que poderiam estar

sendo desenvolvidas na area, em

detrimento da conservac;;ao do bem

ambiental. Seriam as perdas econ6micas

pelo nao-uso de area sob protec;;ao.

Mesmo diante de um quadro

conceitual bastante difundido e largamente

aceito, a abordagem neoclassica ainda

esbarra em limita<;:6es, principalmente de

ordem filos6fica.

Segundo Mota (2001, p.87),

"Utilizando-se do raciocrnio sistemico, as
ativos naturais nao podem ser vistas

somente pela abordagem utilitarista

antropocentrica. A natureza tambem tem

direitos, as animais tem direito a vida e as
plantas tem direito a existencia. Entao,

prec;o e valor, nesse enfoque, nao

representam uma igualdade. (...) Oesse

modo, a expressao do valor e v = sinal de
prec;o + parcela intangrve/."

Tem-se, portanto que a valor de um
recurso ambiental nao pode ser medido

com precisao, uma vez que cada metoda

apresenta pressupostos par vezes irrealistas

e/ou excludentes, que restringem seu usa

tanto pela aspecto metodol6gico quanta da

base informacional que subsidie tal pleito.

CONCLUsAo
A valorac;;ao de ativos ambientais tem

sido um mecanismo de promoc;;ao da
conservac;;ao, uma vez que retrata - em

valores monetarios - a importancia da

manutenc;;ao dos bens e servic;;os prestados

pela natureza. Apesar da dificuldade de se

alcan<;:ar uma estimativa realista de valor, a

utilizac;;ao dos metodos e tecnicas de

valorac;;ao permitem que se tenha alguma
aproximac;;ao concreta.

A analise desses custos e beneffcios, a

considerac;;ao do seu valor de existencia, sao

elementos que podem auxiliar na tomada

de decis6es de usa, regulac;;ao publica au

fins jurfdicos. A abordagem neoclassica,

baseada no utilitarismo e na escolha do

consumidor, foi aquela que se mostrou mais

exequfvel - segundo a maioria dos te6ricos
do assunto - numa possfvel valorac;;ao do

meio ambiente, daf recair sabre essa Escola,

a cessao dos pressupostos que amparam

boa parte das analises em economia
ambiental.

Dessa forma, ao se efetivar a

valorac;;ao de uma area qualquer, e de

importancia crucial um levantamento dos
varios elementos disponfveis e do que

pod em representar - hoje e no futuro - em

termos de sustenta<;:ao da vida em todas as

formas. Ainda que seja necessaria analisar

um componente especffico, como a agua,

par exemplo, e importante lembrar que este

elemento nao possui uma unica func;;ao.

Alem de servir ao consumo humano e

animal, mantem formas de vida de forma

direta, prove as florestas das condic;;6es de

existencia, fixando animais, que nao

precisam fugir do seu habitat, causando

desequilfbrios em outros sistemas ...
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, Homeostase "e 0 conjunto de elementos auto-

reguladores de um sistema aberto [que recebe e

exporta energia e que possui subsistemas] que

permite manter 0 estado de equilibrio do meio
ambiente" (MOTA, 2001. p.16).

2 Seria a energia importada do meio a ser

transformada (MOTA, op. cit. p. 14). Na

economia, pode ser considerados como os

insumos necessarios a produ~ao.

3 Representa 0 que sai do sistema (MOTA, op.

cit. p. 14). Nas ciencias econ6micas podem ser

os produtos acabados e ainda os residuos da

produ~ao.

4 Segundo 0 Dicionario Aurelio. 0 hedonismo e

uma "doutrina que considera que 0 prazer

individual e imediato e 0 Linico bem possivel,

principio e fim da vida moral".

5 Segundo Borger (1995, p.24), a func;:ao dose-

resposta estima "a relac;:aocausa e efeito entre 0

dano e a causa do dano. (...) Para se estimar os

custos ou beneficios associados a degradac;:ao

ou preservac;:ao ambiental deve-se: medir 0 nivel
de qualidade ou degradac;:ao ambiental;

estabelecer a func;:ao dose-resposta entre 0 nivel

de qualidade e os efeitos sobre a saLide,

produc;:ao e os custos ou beneficios associados a
mudan~a ambiental".
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Ao mestre
JOSe CamillOpor

A Editoria do Informe Econ6mico me solicitou
que escrevesse um texto sobre 0 Professor Jose

Camillo da Silveira Filho. Seria uma forma de

homenagear, embora tardiamente, 0 professor ilustre

que construiu esta Universidade e nos deixou

recentemente. Pensei comigo. Vai ser facil. Muito se

tem a abordar quando se trata de uma figura Uio

ilustre e de curriculum enciclopedico.

Comecei entao a rabiscar ... e a destruir

rabiscos. Queria ser original e inedito mas tudo que

conseguia escrever caia na mesmice. Dizer 0 que?

Apontar que 0 Professor Camillo foi uma das mais

brilhantes inteligencias do Estado do Piauf? Isso

muita gente ja escreveu. Afirmar que a consolidagao

da UFPI, como instituigao respeitada, foi obra sua?
Nada de novo. Lembrar que nunca se respirou tanta

liberdade de expressao quanta durante a sua

permanencia na reitoria da UFPI? Ou que nao se

conhece nenhuma atitude de perseguigao ou

revanchismo de sua parte? Enfatizar que ninguem 0

superou em "Piauiensidade". Como tambem que foi 0

grande mestre de todos que tiveram 0 privilegio de

desfrutar de sua convivencia instintivamente

professoral e naturalmente paternal?

Cheguei entao a uma conclusao obvia: e muito

diffcil falar sobre unanimidades. Tudo ja foi dito e

reprisado, por todos os eruditos do Piau!. Assim,

qualquer coisa que eu consiga escrever nao vai



acrescentar nada a sua biografiaou corresponder a
grandezado lema que me foi proposlo. Resta-me,
entao, como bi6grafomenor,externar0 orgulho de ler

compartilhad.ode seu convfvioe de sua confianc;:ano

exercicio das sucessivasatribuic;:6esque me foram

outorgadasnumaepocaem que a UFPI estava

consolidandosua implantac;:ao.Muitas vezes, atraves
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de monossflabose de forma fugaz, 0 Prof. Camillo

me passou experiencias administrativas e lic;:6esde

vida que ate hoje me auxiliamna atividadede gestao

e na convivemciafraternaque consigo manter no
ambientede trabalho. Outra constatac;:ao:e quase

impossivelser grandena UFPIdepoisdo Prof.

Camillo.

Prof. Edson Jose de Castro Lima
- Chefe do Departamento de

Ciencias EconOmicas

Direito Penal,
Themis, Dike e 0
Sermao do Demonio
Mud0Gadafy de Matos Zeidam

E precise alertar a sociedade para a

ofensa dos crimes silenciosos. Ao contrario

dos crimes ruidosos, os quais se anunciam

ao som das lagrimas e da p6lvora, os crimes

silenciosos nao rugem. Corrup<;ao,
sonega<;ao fiscal, apropria<;ao indebita,

falsidade ideol6gica etc. nao despertam

tanta indigna<;ao, pois 0 silencio da

violencia implicita dos crimes silenciosos,

ao contrario da violencia explfcita dos

crimes ruidosos, parece nao perturbar a

ordem socialmente estabelecida. Sem

perturba<;ao aparente, nao aflora 0

sentimento da restitui<;ao, cerne do direito
antigo e base do Direito Penal. Pena e

vingan<;a, principalmente, ou seja, sem

"themis" nao ha Direito Penal.

Nao se quer restabelecer nem

defender 0 Taliao, mas apenas demonstrar

que a pronta revolta contra quem rouba

uma pulseira num ate de violencia explicita,

caracteristica dos crimes ruidosos, nao

encontra similitude nos crimes silenciosos,

de violencia implicita: uma sonega<;ao

fiscal, onde 0 valor sonegado corresponde

amiude a milhares de pulseiras, nao

desperta tanta revolta como no caso

anterior. Assim, a restitui<;ao penal contra a

perturba<;ao da ordem violentada recai

quase sempre sobre quem a ofende e

explicita a violencia de sua of ens a, mas

dificilmente sobre quem a of ende
silenciosamente, pois e como se a ordem

social nao se perturbasse diante do silencio

da violencia implicita.

E destarte 0 sonegador faz do silencio

de seu crime 0 escudo de sua impunidade.

"Themis" no conteudo, a implica<;ao 16gica

do Direito Penal e simples e antiga,

funcionando desde Adao: perturba<;ao
implica restitui<;ao, ou seja, crime (ofens a

da ordem) implica pena. 0 problema e que,

nos casos dos crimes silenciosos, 0

sentimento de repulsa contra a viola<;ao dos

canones sociais tipificados nao aflora, e no

Direito Penal, excepcionalmente, nao basta

apenas um processo a desenrolar-se no

are6pago, a mera forma ou "dfke", mas,

sobretudo "themis".

Deve a sociedade acordar para 0

silencio dos crimes que apenas aparentam

nao perturbar a ordem, mas que respondem

por nossa desordem social, reflexo de nossa

incapacidade de promover um



191nforme
desenvolvimento social sadio, uma polftica

fiscal justa, um sistema previdenciario
eficaz, enfim, uma sociedade melhor e

menos desigual. Deve a sociedade

indignar-se contra os crimes silenciosos,

repugna-Ios com igual veemencia,

alimentar 0 sentimento de restitui<;:ao

necessario para que 0 Direito Penal se

efetive. 0 combate de tais crimes nao exige

apenas a tipifica<;:ao de condutas ("dfke"),

mas principalmente revolta ("themis")

diante do enriquecimento ilfcito de
corruptos e sonegadores.

Para os que ainda nao se convencem

da gravidade do silencio, vale lembrar as

sabias palavras de Padre AntOnio Vieira, no

Sermao do Demonio Mudo, para quem 0

demonic mudo citado por Lucas (Lc 11:14)

merece muito mais vigilancia do que 0
demonic que ruge citado por Pedro (1 Pd

5:8): "muito mais para temer e 0 inimigo

oculto, e dissimulado, que descoberto, pois

se 0 demonio vem bramindo, os mesmos

bramidos dao rebate ao perigo, e ninguem

havera tao descuidado, ainda que esteja

dormindo, que nao esperte assombrado, e
se acautele; porem se 0 demonic vem

mudo, debaixo do mesmo silencio, em que
se esconde 0 perigo, descansa e adormece

o cuidado".
Gadafy de Matos Zeidam e auditor-fiscal

da Previdlmcia Social e estudante de
Filosofia da UFPI.

Historiador do nosso
povo par Mario Angelo

Faleceu no final do ana passado em

Sao Paulo, vitimado por cancer, 0

historiador e soci610go, CI6vis Moura.

Piauiense de Amarante. Autor de uma vasta

literatura como: Dialetica Radical do Brasil
Negro, Os Quilombos na Dinamica Social do

Brasil, Sociologia do Negro Brasileiro,

Hist6ria do Negro Brasileiro, Quilombos -

Resistencia ao Racismo, Rebeliao da

Senzala, entre outras publica<;:6es Lmicas no

genero.

Foi militante do Partido Comunista do

Brasil-PC do B, desde a decada de 1940.
Atuou como jornalista no Diario do

Comunista na Bahia e Sao Paulo. Quando

houve a reorganiza<;:ao do partido em 1962,

ele foi um dos poucos intelectuais de peso

que acompanhou 0 PC do B.

Criou, em 1975, juntamente com

militantes do Movimento Negro que

come<;:avaa se organizar, 0 Instituto

Brasileiro de Estudos Africanistas -

organiza<;:aovoltada ao estudo do racismo

no Brasil, que promovia cursos, debates,

seminarios, etc. Dessa forma, renascia 0

te6rico daquele movimento, razao do

enorme prestigio que ele teve no

movimento anti-racial brasileiro.

Recentemente escreveu 0 livro Uma Hist6ria
de Canudos e produziu alguns textos

publicados pelo Movimento dos Sem Terra.

Foi um importante estudioso dos

movimentos sociais brasileiros,

particularmente dos movimentos do campo,

tendo estendido 0 seu principal foco para a

questao dos negros no Brasil.

Aquele que e seu livro mais

importante - Rebeliao da Senzala,

publicado inicialmente em 1959, reeditado
em 1972, 1981 e 1988, e considerado

como a primeira tentativa de apresenta<;:ao

sistematica da luta dos escravos em nosso

pais. Este livro colaborou, de forma

marcante, para 0 declfnio das velhas

concep<;:6es sobre a passividade e

docilidade do escravo; abriu uma vertente

que levaria, nos anos seguintes, a um
reconhecimento aprofundado da luta do

escravo e sua importancia para a dinamica

da sociedade brasileira.

Dessa forma, esse grande historiador

do nosso povo conseguia traduzir para a
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literatura utilizada pela Ciencia Social a

hist6ria de um Brasil que a c1asse
dominante do nosso pafs teima em ocultar,

principalmente em relaGao a escravidao e

ao racismo, das lutas sociais que

desmistificavam a chamada "fndole pacffica

dos brasileiros".
CI6vis Moura ajudou a aprofundar a

compreensao de nosso pafs, de nossa

hist6ria e de nosso povo.

Tendencias do
segmento varejista

Hamel (2002) explica que 0 processo

de mudanGa mudou, deixou de ser contfnua

e se tornou inesperada e poucas pessoas e

empresas estao sendo incapazes de mudar
tao rapido com 0 mundo a seu redor. 0
segundo aspecto, a Sun Microsystems, a

Microsolft e Bill Gates e muitos outros estao

celebrando 0 fato de que a Internet nos

trara uma forma de capitalismo

extrema mente eficiente - 0 capitalismo sem

atrito. Nesta perspectiva, Pine II; Gilmore

(2002, p.84) afirmam que "a Internet e a
maior forGa 'comoditizadora' de bens e

serviGos conhecida ate agora. Elimina 0

elemento humane da compra e venda

tradicional, permite a comparaGao

instantanea de preGos e melhora

notavelmente a execuGao dos pedidos.

Tambem 'desintermedia' notavelmente a

Observamos que a causa principal

desse atrito e provocada pela ignorancia do

cliente ao criar a necessidade de

intermediario para realizar seus neg6cios.

Neste sentido,_ muitas empresas ainda tem

boa parte de seus lucros baseado no atrito.

Quando 0 consumidor passar por um

processo de aprendizado que Ihe

possibilite, eliminar os custos de busca e

transaGao, realizando suas atividades de

compras sem precisar de intermediarios, a

economia alcanGara um alto grau de

desatrito, promovendo as pessoas melhores

ganhos e melhores conhecimentos sobre 0

que est a adquirindo e 0 que vai ser

consumido. Isto e, a forma do consumidor

interagir diretamente com 0 fabricante ou

varejista na seleGao dos produtos ou

serviGos para satisfazer suas necessidades e

desejos.
Essa atitude esta redesenhando de

forma radical os habitos de compras dos

c1ientes. No mundo onde os custos de

busca ou de transaGao sejam eliminados,

nao existindo c1ientes fracos ou ignorantes

nem monop61io locais, a realidade como diz

Hamel (2002, p.33) e esta: "nao amanha,

mas na pr6xima decada, a Internet corroera

todas as fontes de lucros baseadas no
atrito. Assim, as empresas estao em uma

corrida para construir novas vantagens

competitivas, antes que as antigas

desapareGam de vez". Um terceiro aspecto

tambem importante, caracterfstico dessa

nova economia sac os denominados novos

jogadores, que sac as empresas que

acabam de chegar ao mercado, em
qualquer setor. Estas empresas sac

responsaveis pela maior parte da nova

riqueza que foi originada, na ultima decada,

pelos recem-chegados como afirma Hamel

(2002).

Outro fate bastante significativo que

deve ser observado; os ciclos vida dos

produtos estao encurtando, porque os

consumidores se entediam mais rapido.

Mais uma mudanGa; as ideias e estrategias

consideradas de excelencia se difundem

mais rapidamente de uma empresa para

outras em funGao da migraGao de
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executivos. Esse fen6meno, quase Hio

comum atualmente na economia,
denomina-se de convergencia de

estrategia, cicio de vida de produtos e

servi<;os cada vez mais curtos. Nesta

perspectiva, 0 varejo para melhor se

posicionar no imaginario do consumidor

tera que construir novas estrategias que

busquem transformar 0 ate de compra mais

experiencial que funcional, promovendo ao
consumidor atributos que os encantem e

emocionem, onde 0 varejo seja lembrado

como um ambiente de recrea<;ao e lazer nao

somente um lugar onde simplesmente as

pessoas fazem compras de produtos

utilitarios. Nesta perspectiva, Sheth; Mittal;
Newman (2001), Shoeder (1997 apud

Fernandes, 1999), Pine II; Gilmore (2000);

Rosa (2002) explicam que os consumidores

estao buscando mais entretenimente,
escapismo, educa<;ao, lazer, recrea<;ao,

socializa<;ao, status, autogratifica<;ao e

empatia para tornar 0 ambiente do varejo

mais prazeroso, e agradavel mas, a empresa

para atender esta realidade como afirmam

Pine II; Gilmore (2000, p.82-97) tera que

oferecer experiencia memoravel devera usar
os servi<;os como cenario e os produtos

como estfmulos para comprometer 0

consumidor. Explica Pine II, "as

experiencias sac inesquecfveis, geram

sensa<;6es pessoais, emocionais, ffsicas,

intelectual e ate espirituais". Portanto,

nunca haven3 duas experiencias iguais, ja

que cada 'apresenta<;ao' da experiencia
interage com 0 estado mental anterior do

indivfduo e depois permanece em sua

mem6ria. A importancia de um ambiente

'vivo' e 'cheio' de emo<;6es fara com que 0

consumidor guarde em seu imaginario

aquele espetaculo inesquecfvel. Esta

intera<;ao consumidor e 0 ambiente

eficiente e eficaz do varejo de

supermercado e 0 mecanisme importante

na conquista da presen<;a duradoura dos

clientes em seus pontos de venda.

Muitos donos de mercearias-

atualmente alguns supermercados,

consideram os alimentos simples

mercadorias e procuram competir

principalmente no pre<;o. 0 proprietario do

West Point Market, em Akron, Ohio, Estados
Unidos, citado por Berry (1996, p.1 0-11)

explica que "considera os alimentos como

artigos da moda e compete principalmente

na forma de negociar, na atmosfera e no

valor do servi<;o. Seus pre<;os sac superiores

aos dos concorrentes, mas ele obtem

vantagem na sele<;ao e qualidade dos

produtos, na forma pela qual sac expostos e

no empenho de satisfazer as necessidades
dos clientes."

Acrescenta Berry (1996), "desejamos

que 0 cliente sinta-se a vontade.

Entendemos que nosso ambiente deve ser

tratado como um teatro, com ilumina<;ao,

eventos especiais e musicas classicas.

Nossa loja e um centro de atra<;6es. Nao
queremos ser vistos como um

supermercado." A tendencia do varejo no

futuro e perder sua identidade como lugar

de compras de mercadorias para

simplesmente suprir necessidades basica. A

preocupa<;ao maior e construir uma

identidade que tenha como objetivo nao

somente satisfazer as necessidades ffsicas

do cliente como tambem as psicogenicas,
como dizem Sheth; Mittal; Newman

(2001), que sac tra<;os e estados individuais

induzidos pelo funcionamento do celebro

que promovem a necessidade de conversar

e intera<;6es sociais, de afeto, de sucesso,

de sentir-se sob controle, de recrea<;ao, de
saber se expressar.

Estas necessidades serao realizadas
quando 0 varejista nao se preocupar em

oferecer algo que somente satisfa<;a as

necessidades ffsicas das pessoas. Explicam

mais os autores, "a priva<;ao de uma dessas

necessidades psicogenicas pode causar

efeitos traumaticos nas pessoas, tanto

quanta aos aspectos ffsicos como mentais",

o que pode transformar clientes

freqOentadores em clientes terroristas,

porque nao foram atendidos conforme a

promessa do varejista. Uma entrega

distante do prazo combinado, um produto

sem os atributos de qualidade ou um

servi<;o de qualidade sofrida poderao levar 0

consumidor a sentir-se frustrado, 0 que
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pode liberar -Ihe um efeito traumatico em

fun<;ao da decep<;ao sofrida. Os varejistas
para conquistar a satisfa<;ao do consumidor,

principalmente a sua frequEmcia de

compras mais duradoura, devem

construfrem cenarios, onde 0 cliente se

identifique, de maneira social, com 0

ambiente experiencial varejista.
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2003 e 0 custo
Brasil: custo PSDB
mais custo PTporSamuel Costa

Apresentando comportamento

semelhante ao da decada passada 0 ana de

2003 foi um ana perdido. 0 modelo

baseado nas normas do Consenso de

Washington, que deixou atras de si uma

heran<;a de ingovernabilidade em diversos

pafses da America Latina e que elevou
enormemente as fragilidades da economia

brasileira foi a formula adotada pelos

"neoliberais" do Partido dos Trabalhadores.

A posse de Luis Inacio Lula da Silva

do PT, que parecia apontar para um ana de

mudan<;as importantes nos rumos da

economia brasileira, nesse famigerado

modelo, e uma decep<;ao. Principalmente

por nao ter procurado e nem acenado

minimamente com qualquer mudan<;a na

nociva polftica econ6mica implementada

pelos "eficientes" tucanos durante os seus

oito anos de (des)governo. No seu primeiro

ano, Lula somente continua a implementar

as mudan<;as que FHC defendeu durante

seu mandato.

A existencia e diversidade de

indicadores econ6micos utilizados hoje em

dia permitem a cada economista dedu<;6es

diferentes e ao gosto de cada analista. Em

virtude desse fato, a mfdia conservadora

nativa que somente percebe e se preocupa

com a situa<;ao do momenta presente,
procurou durante todo 0 ana de 2003

ressaltar os resultados da polftica econ6mica

da ortodoxia financeira de curto prazo. Nessa

linha, enfatizou os resultados da polftica de

combate a infla<;ao ressaltando os resultados

como um alfvio para todos os brasileiros e um

premio ao esfor<;o da equipe econ6mica do
governo do PT.

Para esse tipo de analise, os bons

resultados se refletiram em diferentes

indicadores. A bolsa bateu recordes e a

infla<;ao foi mantida sobre controle. Os

tftulos da dfvida brasileira atingiram pontos

historicos maximos de valoriza<;ao e 0 risco

Brasil alcan<;ou valores bastante

satisfatorios. 0 investimento estrangeiro
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voltou e a cota<;:aodo d61ar oscilando na

faixa dos 2,90 reais nao atrapalhou 0

esfor<;:ode exporta<;:ao nem produz press6es

inflacionarias. Como se percebe, nada de

novo em rela<;:aoaos tempos aureos do

governo FHC. Continuaram a raciocinar

como nos tempos dos tucanos e a situa<;:ao

e tal que "va/tam as apenas ao quadro de

tranqQi/idade e otimismo que existia em

2000, antes da crise da Argentina"

(Gambiagi, 2003).
o entusiasmo da imprensa burguesa

com a polftica neoliberal do Governo LULN

PT chegou a tal ponto que a Revista ISTOE

independente (edi<;:aoNo. 1785) elegeu a

ministro da Fazenda, Ant6nio Palocci Filho 0

brasileiro do ano. Para a citada revista, 0

desempenho do "medico" no ana passado

mostrou que ele e 0 craque do time do

presidente Lula. Segundo a mesma revista,
o empresario Abflio Diniz compartilha da

mesma opiniao e chegou ate a afirmar:

"Palocci e a prova de que Deus e

brasileiro" .

Diferentemente do apresentado pela

mrdia, 0 ana de 2003 terminou com

resultados prfios nas areas econ6micas e
sociais apesar de todo a discurso e da

propaganda do programa Fome Zero. Taxa

de crescimento econ6mico negativa,

retra<;:aoda renda per capita, crescimento

do rndice de desemprego e deteriora<;:ao da

renda media das classes trabalhadoras e

concentra<;:ao da renda nacional. aumento

da exclusao social, maior precariza<;:ao das
rela<;:6esde trabalho, nao instala<;:ao de

capacidade produtiva nova no pars e

destina<;:ao de uma parcela ainda maior das

receitas do estado brasileiro para 0

pagamento de juros aos especuladores.

o declrnio de atividade econ6mica

no primeiro semestre de 2003 levou alguns

setores da industria a amargar nrveis de
produ<;:ao semelhantes ou mesmo inferiores

aos que apresentavam uma decada atras.

No que diz respeito as pequenas empresas

as estimativas do Sebrae-SP (Servi<;:ode

Apoio as Micro e Pequenas Empresas de

Sao Paulo) sinalizaram que 0 setor fechou

2003 com uma perda de receita de 10% a

15% em rela<;:aoa 2002. 0 resultado e

muito ruim se considerar que 2002 tambem
nao foi um ana positivo para 0 setor, que no

ana de 2002 ja apresentara uma redu<;:ao

de 13% no faturamento.

Por outro lado, 0 lucro de doze dos

maiores bancos do pars, nos primeiros seis

meses do governo Lula, foi superior ao

apresentado durante todos os primeiros

semestres dos oito anos do governo

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Em 2002, ultimo ana do perrodo FFHH, a

Uniao gastou 41, 6% do orgamento com a

pagamento de amortiza<;:ao e de juros das

dividas. No primeiro ana de governo LULA

esses gastos atingiram a 54, 6% do

or<;:amento da Uniao. 0 perfil da drvida

publica de quase R$ 1 trilhao e que absorve
mais de R$ 100 bilh6es de juros por ana

dos recursos arrecadados de toda a

sociedade brasileira na forma de tributos

tem servido preferencialmente para

engordar 0 patrim6nio dos bancos e dos

cotistas dos fundos de investimento, ou

seja, garante a rentabilidade das elite desse

pars.

o desempenho da economia

brasileira nos anos liberais do PSDB/PT esta

levando 0 pars a ficar cada vez mais para

tras em rela<;:aoas maiores economias do

mundo. Segundo estudo da consultoria

Global Invest (2003), 0 pars deve perder

este ana tres posi<;:6esno ranking que mede

a soma das riquezas (PIB) dos parses e

amargar a colocagao de 15a economia
mundial. Em 1998, 0 pars ocupava a 8a

posigao no ranking, mas nos ultimos cinco

anos foi ultrapassado por Canada, Espanha

(em 1999); Mexico (em 2001); Coreia do

Sui (em 2002). Agora deve perder posi<;:6es

para Holanda, India e Australia. Nesse

estudo se constata que 0 Brasil foi 0 pars

que mais perdeu posi<;:6esno ranking.

Embora ressaltando que esse ranking

carrega uma dose de imprecisao, assim

mesmo ele acaba por refletir 0 resultado das

polrticas econ6micas medrocres que nossas

elites aplicaram nas ultimas duas decadas.

o fluxo de investimentos

estrangeiros diretos Ifquidos no pars, um



dos pilares do modele liberal, fez 0 BC
elevar a estimativa dos investimentos no

ana de 9,0 bilh6es de d61ares para 9,6

bilh6es de d6lares. Acontece que nos onze

primeiros meses do ana de 2003, os

investimentos diretos totalizaram 8,735

bilh6es de d6lares, bem inferiores aos

15,064 bilh6es de d61ares acumulados no

mesmo perfodo de 2002.

A taxa de desemprego na reglao

metropotitana de Sao Paulo oscilou em

torno de 20% e passou de 20% em agosto

para 20,6% em setembro. Trata-se da maior

taxa registrada desde 1985, ana em que a

pesquisa SEADE/DIEESE come~ou a ser

realizada. Anteriormente, os maiores

resultados haviam side registrados em abril
e maio deste mesmo ana e apontavam uma

taxa de desemprego tambem de 20,6%.

Esse aumento elevou 0 numero de

desempregados para 2.030 milh6es de

pessoas na regiao, 0 que representa um

acrescimo de 193 mil pessoas desocupadas

em rela~ao a setembro de 2002. Nunca

existiu tanto desempregado em Sao Paulo.
Em um ana de crescimento negativo, 0

governo logo descartou 0 "espetaculo do

crescimento" anunciado pelo presidente

Lula em 2003.

Neste contexto, a principal

preocupa~ao do atual governo do

presidente Lula foi, nao somente resolver as

graves quest6es deixadas peto governo

FHC, mas prioritariamente atender as

exigEmcias do mercado, principalmente a

financeiro, realizando as reformas

previdenciaria e tributaria. De quem sera a

culpa par um resultado tao medfocre da

nossa economia? Do custo PSDB e do

custo PT.

Como e do conhecimento geral, no

infcio dos anos 90, os conservadores e seus

economistas de plantao conseguiram

convencer a sociedade que 0

desenvolvimento econ6mico brasileiro

deveria ser definido em novas bases.

Afirmavam que 0 modele brasiteiro baseado

em substitui~ao de importa~6es e

financiamento inflacionario do Estado era 0

unico responsavel pela crise por que
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passava a economia brasileira e
sentenciavam que ele estava

irremediavelmente esgotado.

Para esse grupo de analistas, a

model a tornou predominante na economia

brasileira uma multiplicidade de fatores que

encareciam a produ~ao e dificultavam a

crescimento do pafs. Dentre esse fatores

destacavam: 1) 0 custo de transporte e

infra-estrutura - inexistencia de estradas

adequadas e estradas esburacadas, linhas

ferroviarias obsoletas e portos ineficientes e

sucateados onerando 0 custo de transporte

e a exporta~ao de mercadorias; 2) no setor
produtivo observavam a existencia de uma

carga fiscal elevada, juros altos e baixa

produtividade de determinados setores,

alem de custos da mao-de-obra ou das
contribui~6es sociais que encarecem muito

os nossos produtos; como tambem a

predomfnio de empresas de controle e base

familiar. 3) um protecionismo e excesso de

privilegios produzindo ineficiencia e

dificultando a aumento da produtividade e

inexistencia de competidores a altura; 4 -

um setor publico com excesso de burocracia
que tornava os produtos brasileiros menos

competitivos, elevados custos financeiros

como reflexos da pr6pria polftica monetaria
e cambial. Todos esses problemas que

atrapalhavam a iniciativa privada e

desestimulavam os investimentos

receberam a denomina~ao de CUSTO
BRASIL.

Num contexto cada vez mais

globalizado e exposto a concorrencia

internacional, as elites conservadoras e

seus intelectuais afirmavam se fazer

necessario elevar a competitividade

brasileira a nfvel internacional baixando 0

Custo Brasil e equipando as nossos

produtores de condi~6es iguais au ate

melhores do que as nossos competidores

estrangeiros. Dessa forma, 0 Custo Brasil foi

apontado como sendo a grande obstaculo

para 0 crescimento da economia brasileira.

Os contornos desse novo modele de

desenvolvimento para a Brasil foram

delineados e realizados pela equipe

econ6mica do entao governo tucano de FHC
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tendo como um dos principais ide610gos 0

ex-presidente do Banco Central do Brasil,
Gustavo Franco. Esse modelo propunha a

retomada do desenvolvimento com justic;a

social, possibilitado pelo cfrculo virtuoso do

aumento da produtividade decorrente da

abertura externa da economia se inserindo

virtuosamente no chamado processo de

globalizac;ao da economia mundial, aliado a

um programa de privatizac;6es que retirasse

o Estado da atividade econ6mica e

recuperasse a primazia do mercado no

comando desse processo.

a sucesso do Plano Real possibilitou

que a agenda de estabilizac;ao (equillbrio

fiscal e monetario) fosse modificada

passando 0 governo FHC a trabalhar na

construc;ao de uma agenda de

desenvolvimento. a novo modelo que se
esboc;ava apresentava como mola mestra do

processo de desenvolvimento da economia

brasileira via crescimento da produtividade.

a investimento privado se senti ria

estimulado e confiante para ser realizado,

baseado num quadro macroecon6mico

basico de estabilidade dos fundamentos da
economia e nao mais conseqCJencia de um

"projeto nacional" em que 0 governo fosse

o agente principal desse processo.

Para os economistas do governo

FHC, 0 processo de abertura da economia

na medida em que produziria uma

acelerac;ao na taxa de crescimento da

produtividade, ensejaria um processo de

crescimento com melhorias tanto na

distribuic;ao da renda quanta na

competitividade da economia brasileira

(Franco, 1999).

Esse projeto de nossas elites tucanas

teve relativo sucesso na polftica de

estabilizac;ao monetaria do Real, mas

tornou-se a fonte principal de impedimento

do crescimento econ6mico e de uma a<;(ao

consciente de desenvolvimento da

economia brasileira, colocando 0 Brasil

numa armadilha de curto prazo, circular e

cumulativa que tem atualmente nas altas

taxas de juros e metas inflacionarias 0 seu

alicerce. Ha mais de uma decada

acreditamos que a estabilidade da moeda e

o modelo liberal iran possibilitar 0

crescimento. Sempre acreditamos que
no futuro pr6ximo ou em alguns

meses 0 pars vai crescer.

Como ressaltou 0 economista Lufs

Nassif na sua coluna da Folha de Sao Paulo

(2003): "Especialmente a partir do plano

Rea" na era Fernando Henrique Cardoso-

Pedro Malan, a economia brasileira tornou-

se prisioneira do crescimento baixo. Em
todo esse perfodo, a teoria econ6mica

dominante vendeu um peixe que jamais

entregou. A ideia central era a da abertura

cambial completa, sem nenhum empecilho

ao livre transito de capita is. A abertura

proporcionaria os seguintes movimentos:

1. Em um primeiro momento,
entrariam capitais especulativos, como se

fossem batedores testando 0 terreno das

novas economias.

2. A medida que a seguranc;a fosse

sendo testada, entrariam os capitais de

medio prazo.

3. Consolidados os dois primeiros

movimentos, 0 risco pafs diminuiria, as
taxas de juros cairiam e viria capital de

investimento abundante, trazendo 0

"espetaculo do desenvolvimento".

Nada disso ocorreu no perfodo. A
economia se viu prisioneira de crises

cambiais sucessivas, que a submeteram a
processos de stop-and-go, abortando

pIanos de investimento das empresas,

reduzindo 0 mercado interno e adiando

indefinidamente 0 tal "espetaculo do
desenvolvimento".

Nove anos depois, mesmo com

nenhuma das promessas cumpridas, 0

modelo continua hegem6nico, sendo

implementado mecanicamente, a economia

permanece parada, exposta a crises

cambiais peri6dicas provocadas por

qualquer solavanco da economia
internacional ou da polftica interna" .

Uma decada depois de iniciado 0

desmonte do modelo desenvolvimentista

com a implementa<;(ao do prograrna de

governo de FHC, 0 balanc;o e claramente

desalentador. Do ponto de vista da

economia real e que interessa a maioria da
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populaGao, 0 pars apresentou um
crescimento medio anual menor que a

"decada perdida"; sua taxa de desemprego

dobrou ao longo desse perrodo; a taxa de

investimento nao ultrapassou a casa dos

18%; enquanto, por outro lado, cara a
participaGao dos salarios na renda nacional

e aumentava a concentraGao de renda e
riqueza.

Acrescente-se a este quadro a perda

de controle sobre os destinos da nossa

economia, pois estamos sob a tutela do FMI

(Fundo Monetario Internacional). Alias,

somente 0 governo FHC realizou tres

acordos internacionais com 0 Fundo

Monetario Internacional eo BIS (Banco de

Compen saGoes Internacionais) para 0

cumprimento de metas fiscais e monetarias
definidas e controladas trimestralmente. a

primeiro dos quais em 1999 e que permitiu

ao governo de Fernando Henrique Cardoso

enfrentar a crise terminal do Plano Real,

protelando seus efeitos mais dramaticos

(Fiori, 2001). Esse e resultado da
"efici~ncia" e 0 custo PSDB.

Em discurso e na propaganda

polftica nos meios de comunicaGao os

tucanos procuram mostrar e enfatizar

eficiencia na heranGa deixada pelo governo

FHC e pelo partido tucano. Para 0 site

"Primeira Leitura"(2003): "Pegue-se agora

o caso do fndice de Desenvolvimento

Humano (lDH) da ultima decada: 0 pafs

melhorou, sim, e muito! E melhorou mesmo

concentrando renda. Mais significativo
ainda: melhorou mesmo tendo um
crescimento medfocre ao fango da decada.

Ora, se a renda se concentrou, se 0

crescimento foi pffio e se a vida dos

brasileiros teve expressiva melhora, 0 que

isso significa? Significa que as polfticas

publicas, as polfticas de Estado, chegaram a
ponta, chegaram aos necessitados.

Significa, sobretudo, que era falaciosa a
pregac;;ao de que 0 pafs vivia um caos na
area social. Significa, outrossim, que a ac;;ao

na area foi tanto mais efetiva por que feita

em condic;;oes absolutamente adversas".

Mas ha mais conclusoes a extrair dos

numeros tornados publicos. Todos sabemos

que 0 crescimento economico acelera a
chegada dos benefrcios aos mais pobres

(ainda que nao existam polfticas publicas

de inclusao social). Esses beneffcios sao 0

emprego, 0 aumento da renda, 0 aumento

do con sumo, 0 acesso a rede de servic;;os

publicos. Em tempos de escassez, de baixo

crescimento, como este que vivemos, a

melhoria dos fndices de desenvolvimento
s6 pode advir, como foi 0 caso, das

chamadas polfticas publicas. Desde que

existam programas socia is para os pobres,

como existem no Brasil, em tempos como

este, a principal vftima da retrac;;ao

economica e mesmo a classe media: esta,

coitada! Nem recebe os beneffcios do

assistencialismo nem os frutos do

crescimento: ve despencar a renda, 0

padrao de consumo, a perda do emprego.

Sobra-Ihe 0 desalento".

Em oito anos de governo Fernando

Henrique Cardoso 0 Brasil sofreu

modificaGoes importantes. Nesse contexto

nao podemos negar que 0 Brasil apresentou

alguma melhora nos ultimos anos. Em dez

anos 0 Brasil melhorou seus nfveis de

escolaridade e reduziu 0 trabalho infantil. a

brasileiro endinheirado e a c1asse media

conseguiu comprar mais bens de consumo

de luxo, tais como computadores, telefones.

geladeiras e televisores, etc. Com exemplo,

podem citar que no mes de novembro de
2003 0 total de telefones celulares em uso

no Brasil ja havia ultrapassado 43 milhoes.

as rndices de saude e educaGao

tambem melhoraram. Mas a melhora na

saude e na educaGao ocorreu em quase

todo 0 mundo e 0 Brasil nao foi excegao e

nem sequer se destacou nessas areas.

Ainda mais, parte consideravel da

populaGao ainda nao tem acesso a rede de

esgoto e nos ultimos cinco anos a renda de

quem trabalha caiu assombrosos 12,3%.

Esse e 0 balango que surge dos dados da

Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicflios (Pnad), realizada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatrstica (IBGE).

as dados da PNAD revelam que 0

Brasil tem um modele de desenvolvimento

que provoca problemas alarmantes. A nossa
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elite faz questao de nao perceber que e um
modelo elitista que faz com que muitos dos

brasileiros consigam ter telefone, geladeira

e televisao e a grande maioria nao tenha

sequer acesso a uma rede de esgoto

sanitaria em suas casas. No ana de 2001

encontravamos uma proporc:;:aode moradias

com telefone correspondente a 61,6%,
enquanto apenas 46,4% contavam com

rede coletora de esgoto. 0 acesso a
telefones fixo ou movel triplicou se

comparado a 1992, quando apenas 19%

das casas possufam uma linha. Esse

resultado foi fruto do aumento da oferta do

servic:;:ode telefonia apos a privatizac:;:ao do

sistema de telecomunicac:;:oes ha cinco anos.

Por outro lado, a abrangencia da rede

coletora de esgoto, ainda que tenha

aumentado em dez anos (a taxa em 1992

era de 38,9%), manteve-se como 0 servic:;:o

com menor cobertura, ao lado de itens como

abastecimento de agua, luz eletrica e coleta

de lixo.

Dessa forma, apesar de avanc:;:osdo

consumismo elitista, constatamos que a

concentrac:;:ao da renda elevou e acentuou
as desigualdades, 0 que poe 0 Brasil na

sexta colocac:;:aoentre os pafses de pior

distribuic:;:ao de renda do mundo. 0 fndice

de Gini, que mede a desigualdade de

renda, no Brasil subiu de 0,63 para 0,65.

Em 3.654 dos municfpios a distribuic:;:ao de

renda piorou ao longo dos anos 90, ou seja,
em 66,35% dos municfpios brasileiros; em

370, permaneceu igual (6,72% dos
municfpios); e, em somente 1.483

municfpios melhorou (26,93% de

municfpios). 0 Brasil encerrou 0 seculo 20
como 0 pafs com a sexta pior distribuic:;:ao de

renda do mundo, segundo as Nac:;:oes

Unidas, atras apenas de Namfbia,

Botsuana, Serra Leoa, Republica Centro-

Africana e Suazilandia.

No momenta em que 0 governo Lula

tomou posse se deparou com esse modelo e

com 0 CUSTO FHC/PSDB. Estava diante de

um dilema sobre as ac:;:oese iniciativas a

adotar: ruptura ou continuidade. Continuar

a polftica do segundo mandato de FHC, sob

os auspfcios do FMI e Bird, ou romper com

essa trajetoria e reorientar a polltica

macroeconomica implementando um novo
projeto com objetivos e propositos

alicerc:;:adosnas ideias progressistas

historicas do partido dos trabalhadores. A

alternativa escolhida foi c1aramente de

continuidade e aprofundamento do modelo

anteriormente adotado, nao somente no

campo da polftica de gerenciamento

macroeconomico de curto prazo (devido ao
Custo FHC), mas tambem na

implementac:;:ao e aprofundamento do

desastroso modelo liberal dos anos 90, haja

vista a prioridade dad a e a forma como
foram implementadas as reformas

previdenciaria e tributaria pelo congresso.

Nesse momento, porem, 0 Partido
dos Trabalhadores ja era sabedor que a

implantac:;:ao desse modelo na America

Latina provocou uma grave crise nesse

continente decorrente, fundamentalmente,

da utilizac:;:aodas pollticas neoliberais. A

America Latina tornou-se a regiao mais

instavel em term os economicos, sociais e

politicos do mundo, e atualmente paga 0

prec:;:opela submissao por parte de suas

elites da adesao ao receituario neoliberal
(Sader, 2002).

Em diferentes pafses, uma crise, ou

melhor, a mesma crise, sob formas

especfficas: Argentina, Haiti, Colombia,

Venezuela, Bolivia, Paraguai, Uruguai,
Guatemala, Nicaragua, Peru e Brasil. Na

Argentina, justamente por ter sido quem

mais seguiu a risca 0 receituario neoliberal,
a crise foi mais grave e 0 pafs foi a maior

vftima do neoliberalismo na America Latina.

o balanc:;:odo neoliberalismo na

America Latina, feito pela UNCTAD

(Conferencia das Nac:;:oesUnidas para 0

Comercio e Desenvolvimento) na sua

reuniao de Sao Paulo, entre os dias 13 e 20

de junho de 2004, apontou 0 Mexico como
melhor exemplo do fracasso neoliberal. Nos

10 anos de vigencia do NAFTA (Tratado de

Livre Comercio da America do Norte) 0

salario real da maioria dos trabalhadores

diminuiu, aumentou a desigualdade e os

trabalhadores do campo viram recair sobre

suas costas 0 prec:;:omais duro dos ajustes
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fiscais (Sader,2004).

Nos principais pafses da America

Latina a implementa~ao das polfticas

neoliberais e de pianos de estabiliza~6es

econ6micas, inicialmente, possibilitaram a

seus idealizadores um alto fndice de

popularidade e sua transforma~ao em

"herois". Com a crise, esses liberais tiveram

que fugir do pafs ou foram para na cadeia, a

exemplos de Salinas e seu irmao no

Mexico, a Fujimori no Peru, Carlos Manem e

Domingos Cavalos na Argentina. No Brasil

os nossos "neoliberais" que realizaram essa

nociva polftica de lesa-patria estao,

confortavelmente, quase todo os dias nos

meios de comunica~ao, querendo aparentar
uma "eficiEmcia" que nunca existiu.

Quando 0 PSDB era governo, 0 PT

fazia uma oposi~ao cerrada contra essas

propostas. Porem, hoje sua propria

lideran~a reconhece ter side agressiva e

mesmo destrutiva. Para 0 PT, no governo

FHC tudo era entreguismo, submissao aos

banqueiros e ao capital especulativo, ou

motive para CPls. Reforma, imagine, nem

pensar, a Constitui~ao Cidada era uma

conquista e, portanto intocavel. (Franco,

2003).

Como 0 governo Lula implementa

apenas 0 programa do PSDB, os

componentes do partido tucano apresentam

contra 0 seu governo os argumentos da
justi~a social e da eficiencia. 0 discurso

tucano da justi~a social afirma que 0

governo de Fernando Henrique tambem

pretendia uma maior e melhor justi~a social

e se mais nao realizou foi por que 0 Partido

dos Trabalhadores impediu. No que diz

respeito a eficiencia tucana esta aparece

quando 0 atual governo repete a polftica

econ6mica dos tucanos, ou seja, 0 proprio

PT estaria reconhecendo a competencia da

polftica econamica posta em prEitica

anteriormente pelo PSDB. Desse modo,

terfamos hoje a frente do governo federal

uma equipe de amadores, que somente

estaria imitando os tucanos. Assim sendo, 0

PSDB seria igual aos petistas nos ideais de

justi~a social e superior na competencia

(Ribeiro, 2003)

Todavia, diferente do afirmado pelos

tucanos, 0 legando do PSDB nao revel a

competencia e a sociedade brasileira nao

deve levar a serio e acreditar nessa historia

do "mito" da realiza~ao tucana. Como todo

governo, alguns mais outros menos,

existem determinados meritos na

administra~ao Fernando Henrique Cardoso.
o Plano Real foi uma grande obra de

engenharia econamica e pas fim a infla~ao.

Porem 0 PSDB trocou 0 grave problema

inflacionario por uma crise extern a e

enorme crescimento da dfvida interna que

tem levado os liberais do Partido dos

Trabalhadores a oPTa pela polftica que

impede 0 desenvolvimento econamico do
Brasil.

Concordo com Ribeiro (2003) que 0

maior merito de Fernando Henrique

Cardoso foi polftico. Nesse rumo: "ele

serenou as paixoes em nossa cena publica

e construiu as condir;oes para que um

partido de esquerda ganhasse as eleir;oes e

tomasse posse sem nenhum trauma. FHC

criou a Ministerio da Defesa e fez com que,

pela primeira vez em cerca de oitenta anos,

um civil chefiasse a pasta encarregada das

Forr;as Armadas. Alem disso, a ex-

presidente reconheceu a responsabilidade

do Estado brasileiro pelos crimes do regime

militar e indenizou suas vftimas.

Finalmente, em seu governo as duas

principais figuras da direita oriundas dos
tempos da ditadura, Paulo Maluf e Antonio

Carlos Magalhaes, foram reduzidos a um
papel secunda ria perdendo a dimensao

nacional que possufam. Pode nao ter sido

um bom gestor da economia. Mas em

materia de polftica teve um bom

desempenho".

Porem, ao entregar 0 governo os

tucanos deixaram a economia brasileira em

pessimas condi~6es e ate quase sem credito

externo para as importa~6es. E 0 que falar

das "privatiza~6es" que levaram no setor

eletrico a um colapso energetico durante 0

reinado de FHC? Nao esque~amos de

relembrar 0 cambio supervalorizado e dos

tres acordos realizados com 0 FMI, 0

primeiro dos quais imposto pelos Estados
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Unidos da America a comunidade financeira
internacional. Os tucanos conseguiram,

por incrrvel que pare<ta, quebrar 0

Brasil e sua economia em trl!ls

ocasi6es no espa<to de quatro anos.
Haja (in)competl!lncia . Em quinhentos

anos de hist6ria nao havramos sido

tao pr6digos.
Apesar do resultado catastr6fico do

CUSTO PSDB deixado como heranga,

nossas novas elites polfticas, ou seja, uma

ala "burguesa" ou "Social-Democrata" do

PT (Lula e "nucleo duro" do Palacio do

Planalto - formado pelos ministros .Jose

Dirceu, AntOnio Palocci (Fazenda), Luiz

Gushiken (Comunicagao) e Luiz Dulci

(Secretaria Geral», se mantiveram disposto

a seguir em frente com esse caminho. 0

estado brasileiro na era LULA, diante da

opgao de acumulagao e legitimagao,

preferiu c1aramente ambas. S6 que em

favor e no interesse dos mercados.

Fundamentalmente os mercados

financeiros globalizados.

Nessa linha 0 presidente Luiz Inacio

Lula da Silva pretendeu ate descolar de si 0

r6tulo de esquerdista. A esquerda que

sempre 0 aplaudia e em que 0 presidente

militava com desenvoltura em tempos

outrora agora ja nao Ihe e mais uti!. Assim,

segundo 0 site AOL (2003), em viajem a

Venezuela 0 presidente teria dito "Em toda
minha vida, nunca gostei de ser

rotu/ado de esquerdaN
•

Dessa maneira nao e surpreendente

que hoje, para a maioria dos eleitores, 0

governo Lula e de direita. Uma pesquisa

inedita do Datafolha, feita nos dias 31 de

margo e 10 de abril de 2003 constatou que

para a maioria dos eleitores, 0 governO Lula

e de direita. Dos entrevistados, 38%
classificam a gestao de Lula como sendo de

direita ou centro-direita. Esse e um numero

superior aos 33% que a consideram como

de esquerda ou centro-esquerda e aos 12%

que 0 tem como de centro. Nao souberam

responder 16%. Essa sofisticagao do eleitor,

na apreciagao de Guilhon (2003), aparece

na avaliagao de Lula. "0 programa do atual

governo nao se destaca muito do programa

anterior, que era de centro-direita ".

Por essa linha, conforme ja

salientado os resultados macroeconomicos

foram euforicamente comemorados pela

mfdia conservadora nativa, como exemplos

rede Globo e revista Veja, ao longo de todo

o ana de 2003. Nada espetacular, mas tudo

semelhante ao melhores tempos e da

era tucana. Dessa forma nao e sem razao

que 0 PSDB afirma que PT nao tinha como

nao tem um "modelo economico

alternativo", pois 0 que 0 PT esta fazendo e

apropriar-se competentemente de uma

agenda de desenvolvimento que nunca foi

sua, e 0 que e pior, 0 pr6prio PSDB deixou

fora porque acreditou tratar-se de uma

agenda neoliberal (Franco, 2003). Nem 0

pr6prio candidato a presidencia da

republica do PSDB, nas ultimas eleigoes

.Jose Serra, defendia a continuidade desse

modelo.

A necessidade de utilizagao de uma

polftica de auto-afirma<tao do PT perante os

mercados vem revelar a existencia do

CUSTO PT. Nesse contexto, 0 espetaculo do

crescimento foi pago com um crescimento
ridfculo de - 0,2% do PIB em 2003.

Confirma-se a afirmagao de Rosenfield

(2003) segundo a qual: "0 Fome Zero s6

alimenta a propaganda oficial e as viagens

do presidente no exterior, pois aqui, a

barriga dos miseraveis, continua roncando.

Diferente do discurso e da propaganda
polftica do Partido dos Trabalhadores os

unicos que conseguem emprego sac os

militantes do PT, com especial atengao para

o marido da prefeita de Sao Paulo, pois, os

outros, os demais cidadaos, estes fazem

filas interminaveis sem resultado. As

universidades publicas federais estao

quase apagando, pois nao conseguem nem

saldar a conta de energia eletrica, tal e a

sua penuria, num lugar que deveria ser 0

das luzes".

No que diz respeito ao orgamento no

governo Lula, no decimo mes do ano, 0

Governo Federal nao havia gastado nem

metade do previsto no Orgamento de 2003,

tao criticado por ser heranga tucana. 0

desaquecimento da economia e 0 superavit
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primario de R$ 38,3 bilh6es (reservado para

o pagamento dos juros da dfvida publica)

provocaram 0 menor nfvel de investimento

dos ultimos nove anos (Velloso, 2003).

A Penuria constrangeu ate a imagem

do Itamaraty. 0 Itamaraty pediu R$ 800

milh6es para botar a casa em ordem, mas 0

Palacio do Planalto s6 concedeu R$ 196

milh6es de verbas suplementares para

pagar dfvidas que deixam 0 Brasil numa

situa~ao constrangedora mundo afora com

os organismos internacionais. S6 com

organismos como a ONU (Organiza~ao das
Na~6es Unidas). a dfvida bateu no

equivalente a R$ 560 milh6es. Para a

pr6pria ONU, 0 Brasil devia algo em torno

de R$ 300 milh6es, mas ja decidiu pagar

apenas 0 suficiente para nao passar 0

vexame de perder 0 direito a voto. Para a

AIEA (Agencia Internacional de Energia

At6mica). 0 pafs precisa pagar um mfnimo

de R$ 7,5 milh6es. E, para a OIT

(Organiza~ao Internacional do Trabalho).

mais R$ 10,5 milh6es (Cantanhede, 2003).

No entanto, em 2003, no governo de

Lula 0 d61ar nao cessou de diminuir e 0

risco Brasil de cairo A burguesia ficou

contente e a mudan~a do PT deixou 0

capital internacional tranquilo. Diante dessa

tragica realidade 0 que surpreendeu, no

entanto, foi a existencia de uma grande

obra de venda da imagem do presidente
que continuou elevada, enquanto 0 pafs

rastejou no chao. A equipe de marketing do

governo do PT se mostrou de enorme

eficiencia, apresentando uma "mudan~a"

que ninguem constatou. Gastou-se mais em

propaganda publicitaria sobre 0 social do

que em gastos efetivamente sociais.

Enquanto isso 0 programa Fome Zero nao

deslancha (Ribeiro, 2003).

Acrescente-se 0 fato de atualmente 0

marketing petista esta tentando ludibriar a

na~ao comparando dados do ultimo ana de

governo FHC com os do primeiro ana e

quatro messes do governo LULA. Trata-se

de uma propaganda que vem revelar que 0

governo do PT usa a mesma etica e os

mesmos artiffcios dos partidos e governos

anteriores divulgando dados de estatfsticas

para procurar encobrir 0 fracasso e a

realidade.

Na verdade se pode constar a

propaganda enganosa do PT lendo com

atenc,;:aojornais de circula~ao nacional. No

dia 10 de marc,;:ode 2004, 0 jornal Folha de

Sao Paulo publicou dados contendo

numeros levantados pelo Instituto Estudos
Socioecon6micos (INESC) junto ao SIAFI. Em

2002, ultimo ana do governo de FHC, a

Uniao investiu R$ 11,6 bilh6es, ou seja,

1,5% do orc,;:amento. Por outro lado, no ana

de 2003, no governo neoliberal do

Presidente LULA, a Uniao investiu apenas
R$ 1,8 bilhao ate meados de dezembro, ou

seja, 0,24% do orc,;:amento(Benjamim,

2004).

Apesar de toda a atenc,;:aodada ao

mercado pelo governo do PT, ainda hoje 0

alto endividamento brasileiro continua

sendo um dos itens principais da

vulnerabilidade do pafs segundo 0

"mercado" e levara bastante tempo para ser

resolvido. Ainda ha problemas para a

recuperac,;:aoda economia brasileira, apesar

da melhora dos indicadores e dos mercados

no ultimo ano. Para os mercados, 0 Brasil

ainda tem nfveis de dfvida muito altos. A

divida interna esta pouco acima de 65% do

PIB, e a extern a, em torno de 50%. Sao

problemas que nao pod em ser resolvidos da

noite para 0 dia e, ao contrario da atual

polftica, se faz necessario um crescimento
sustentado para reduzir essas proporc,;:6es

em relac,;:aoao PIB, a menos que 0 pafs

adote medias mais radicais.

Para os mercados, embora a

performance do Brasil desde as eleic,;:6es

mere~a elogios, ainda ha um longo caminho

pela frente. As reformas sac essencias para

nao perder a confian~a desses "mercados".

A disciplina fiscal e essencial para manter a

confianc,;:a, especial mente a aderencia ao

superavit primario de 4,25% no curto e em

medio prazo. Como se constata, 0 mercado

financeiro est a sempre exigindo "mais e

mais" reformas e privilegios, determinando

e disciplinando toda a polftica econ6mica e

o nfvel da atividade da economia brasileira

a seus ditames e em seu proveito.
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Assim, passado a primeiro ana

da posse de Luiz Inacio Lula da Silva,

nenhuma das promessas de campanha se

realizaram e nem a governo LULA sinalizou

qualquer ato nesse sentido. Dessa maneira,

a atual governo deve explica~6es a na~ao.

Se nao era para mudar afinal par que e para

que as brasileiros votaram em Lula e no PT?
Afinal onde foi parar a agenda progressista

desse partido?

Seria ate coerente se esperar que de

infcio a govern a de Luis Inacio Lula da Silva

apresentasse ao mercado uma polftica

economica responsavel. Teria e deveria

com bater a infla~ao que renascia. Teria de

provar que sabia governar e que nao era
incompetente. Para isso, deveria garantir a

estabilidade da maeda, com uma polftica

economica ortodoxa. Tudo isso no

curtfssimo prazo.

Depois de aprovado na gestao da

polftica economica, provando que nao era

incompetente e que nao jogaria dinheiro
publico fora com polfticas populistas, a

governo Lula deveria ter iniciado, mesmo

que de forma cautelosa, para nao assustar

as setores conservadores, a promo~ao de

uma polftica que ajudasse a redistribuir

rendas, mexer na estrutura social, na

economia e principalmente acabar com a

modelo implementado nos ultimos oito

anos pelo governo de Fernando Henrique

Cardoso. Nessa estrategia, ja deveriam
aparecer as primeiros sinais do

compromisso da agenda progressista do PT

eo seu compromisso com a futuro - par fim

ao modelo liberal anteriormente

implementado e resgatar a enorme dfvida
social.

Acontece que a governo petista

continuou implementando a polftica

economica liberal dos Tucanos, tao atacada

pela PT. Nao somente as polfticas

macroeconomicas de combate a infla~ao de

curto prazo, mas principalmente, a

implementa~ao das medidas defendidas

par FHC nos seus dais mandatos. Nesse

senti do, as a~6es do govern a Lula nao

objetivaram minimante cumprir uma pauta

progressista.

Um exemplo dessa atitude foi,

esquecendo a seu passado, ja em abril de

2003, as vesperas do Grande Premia de

Formula 1, a governo federal flexibilizou a

lei que restringia a propaganda de cigarro

nos carras. A medida caiu como uma luva

para a prefeitura de Sao Paulo comandada
par Marta Suplicy do PT. A cidade seria

"talvez" exclufda do circuito da Formula 1

se as carras fossem proibidos de exibir a

logotipo dos patrocinadores fabricantes de

cigarro. Atitude semelhante nao se verifica

nos pafses da Europa que profbem a

propaganda de cigarro.

Na mesma toada, a governo do
presidente Lula ate legalizou a venda da

safra de soja transgenica. A unica

justificativa apresentada para esse ato foi a

reconhecimento de uma situa~ao de fato,

tolerada pelo governo anterior e, desta vez,

era autorizando a plantio pelo proprio

governo, fazendo supor que 0 governo
do PT nao vai afrontar 0 poder i1egal e
inconstitucional de quem tem
dinheiro.

A utiliza~ao das polfticas

macroeconomicas da ortodoxia foi tao bem

implementada pelo governo LULA que

deixou a direita sem um discurso crftico

alternativo. Hoje as liberais e as de centro-

direita combatem as a~6es do PT usando

argumentos anteriormente exclusivo da
esquerda petista. Exemplos: 0

posicionamento contra a tributa~ao aos

aposentados e 0 pedido de corre~ao da

tabela do imposto de renda pessoa ffsica na

fonte e ate na polftica de reajuste do salario

mfnimo.

Presenciamos na vigencia do atual

governo, ate a ocupa~ao da polfcia no

congresso, a chamado da presidencia
liderada, naquele momento, pelo PT

(presidente da Camara, Joao Paulo Cunha -

PT-SP) durante manifesta~ao de servidores

contra a vota~ao do relatorio da reforma

previdenciaria. 0 Congresso refor~ou sua

seguran~a e solicitou apoio da PM, que

destacou efetivo de 100 homens, alem de

outros 40 da tropa de choque. Cerca de 300

manifestantes protestaram na porta da
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Camara. Houve tumulto e um servidor

acabou preso, depois liberado. Um epis6dio
lamentavel.

Poderfamos, de alguma forma,

entender que 0 Governo tomasse algumas

ou varias das medidas que implementou,

mas nao eram essas as agendas hist6ricas e

progressistas dos petistas: a reforma

previdenciaria, 0 minusculo aumento salarial

dado aos servidores federais em 2003,

reforma tributaria que nao penaliza os mais

abastados e desonera 0 setor produtivo, a

reforma agraria somente para ingles ve, e as

mesmas desculpas e justificativas no

reajuste do salario mfnimo, etc.

o governo de Lula ate agora nao

implementou medidas que resolva a grande

tarefa nacional que e por fim no modele

liberal herdado do governo tucano de FHC e

a construc:;:ao de um grande acordo que

acabe com a miseria e a injustic:;:a social.

"Porque uma coisa sac as desigualdades

socia is, outra a miseria e injustic;a. HtJ

desigualdade em quase todas as

sociedades. Nao e esse a problema, pelo

menos hoje. A questao no Brasil e a
excessiva desigualdade. Essa deve ser

superada. Para isso, Lula foi eleito. Par isso

(porque nao a enfrentaram), as tucanos

perderam a poder" (Ribeiro, 2003).

Toda tarefa do governo do PT serviu

para a continuidade do modele elitista
anterior e nao para uma mudanc:;:a. Ocorreu

um total esquecimento das promessas de

campanha pelo atual governo que

somente implementou uma polftica

neoliberal tao criticada anteriormente

pelo pr6prio presidente Lula. Nada

sinalizou 0 aparecimento das

promessas progressistas hist6ricas
desse partido.

Por esse fato, nao e de se espantar

os ataques ao PT. Esse e 0 prec:;:oa pagar

pela incoerencia do primeiro ana de

governo do presidente Lula. Engrossam 0

coro dos insatisfeitos politicos de fora e os

de dentro do Partido dos Trabalhadores,

crfticos em geral e simpatizantes da causa

trabalhadora, sem falar dos inimigos de

sempre e de velhos companheiros de Lula.

Nesse primeiro ana presenciamos

crise na Saude, crise em parte da bancada

Petista, a c1assificada de "radical" e que

levou a expulsao de quatro parlamentares

do partido, esquecimento da questao

agraria, polftica de loteamento dos cargos

publicos, crise com 0 ministro do STF que

apontou czares no Planalto, a batalha

contra a CPI do caso Valdomiro Diniz, etc.

As crfticas que 0 governo Lula enfrenta e 0

prec:;:oque 0 PT paga por ser incoerente.

Entende-se por incoerencia 0 fate de um

partido com bandeiras progressistas aplicar

agora a cartilha que tanto condenava

quando fazia oposic:;:aoao ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso.

Parece se confirmar a afirmativa do
fil6sofo Denis Rosenfield (2003). professor

da Universidade Federal do Rio Grande do

Sui, segundo a qual: "0 PT nao sabia a que

era ser governo. Agora que ele viu a
tamanho do desafio, esM na hora de

assumir que mudou de cara". Segundo 0

especialista, quanta mais 0 governo Lula
tenta disfarc:;:ar 0 que ele chama de sua

"face social-democrata", mais 0 partido vira

refem de suas antigas bandeiras

ideol6gicas. Foi 0 que aconteceu quando 0

Planalto incluiu a cobranc:;:ados inativos na

reforma da Previdencia, abrindo uma das

primeiras crises da gestao petista.

o PT nao se mostrou diferente dos
partidos que anteriormente governaram 0

Brasil. 0 que se viu foi uma serie de

denuncias de fisiologismo no governo

LULA. A indicac:;:aopara os quadros da

Superintendencia da Fundac:;:aoNacional da

Saude (FUNASA) foi 0 mais emblemMico

exemplo dessa pratica. Antonio Carlos

Andrade, marido da deputada Maninha
(PPT-DF). foi demitido da Funasa como

retaliac:;:ao ao gesto da parlamentar de se

abster da votac:;:aoda reforma da

Previdencia em primeiro turno na Camara.

Mesmo 0 ministro da Saude, Humberto

Costa, reconheceu que 0 afastamento teve

motivac:;:ao polftica. Alias, a area da Saude

alimentou diversas vezes esse noticiario,

sobretudo ap6s os pedidos de demissao da

diretoria do lnstituo Nacional do Cancer
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(INCA) e dos farmacologistas da Camara

Tecnica de Medicamentos da ANVISA, por

discordarem das medias dos indicados do

PT para comandar esses departamentos.

Outro ponto a ressaltar diz respeito a

entrevista do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso publicada no jornal

espanhol "EI Pafs". Nesse jornal, 0 ex-
presidente criticou a "falta de imagina<;ao"

do governo Lula. FHC afirmou ainda que 0

combate a fome, a principal bandeira do

atual presidente, nao conseguiu sair do

papel. Demonstrando arrogancia como

anteriormente faziam os tucanos, 0 PT nao

aceitou a crftica. Uma resposta deselegante
e arrogante do governo petista foi dad a

pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jose

Dirceu nos seguintes termos: "Ex-
presidente da Republica tem de cuidar da

biblioteca, de quando foi presidente, da

mem6ria da sua Presidencia, dos netos. E

tambem pode fazer polftica, mas sem

ressentimento". Tempos depois, refletiu e

pediu desculpas por tamanha grosseria.

Alem desse fato, diversas

declara<;6es do presidente Luis Inacio Lula

da Silva revelou uma caracterfstica comum

aos nossos ultimos presidentes. De

Fernando Collor, passando por Fernando

Henrique Cardoso e seu neobobismo,

retr6grado, dinossauros etc. e ate chegar a

Luis Inacio Lula da Silva, os governantes
brasileiros no poder nao admitem

contesta<;ao e crfticas da oposi<;ao, como

tambem primam por declara<;6es

destemperadas e as vezes absurdas (os

antecessores foram "frouxos"; "somente

Deus impediria as reformas no Congresso";

sac somente dois exemplos). Continuamos

em uma epoca onde os governantes nao

admitem erros e contesta<;ao.

Mas, nem tudo e negativo. Merece

elogio e destaque de maior relevancia uma

"certa" atitudes do governo do PT de

independencia e soberania manifestas pelo

Itamaraty, pelo governo brasileiro, na

polftica externa. A reuniao de Cancun foi
emblemtltica. E um elemento que deve ser

louvado no governo Lula. Parece nao existir

diante dos Estados Unidos e dos

Organismos Internacionais (OMC) uma

atitude passiva e permissiva em rela<;ao as

quest6es externas da geopolftica mundial.

Neste contexte do governo petista

podemos dizer como afirma Santayana

(2003) que "0 governo de Lula talvez tenha

errado muito, mas nao errou quase nada, se

comparado ao de seu antecessor. Talvez

esteja certo Fernando Henrique, ao afirmar

que falta imaginar:;ao ao atual governo".

Nenhum governo esta imune as crfticas. E

nao sera 0 do partido dos trabalhadores, que

ao realizar uma coalizao com varios partidos

e, portanto, carregar muito mais do que um

projeto unipartidario que ficara imune. Ao

abrir mao do essencial do projeto

progressista do PT para costurar essa alian<;a,

que nao corresponde de jeito nenhum ao que

o eleitorado espera do governo LULA fica

cada vez mais sujeito as crfticas.

Os resultados desapontadores no

primeiro ana do governo LULA decorreram

nao somente do CUSTO PSDB, mas

tambem do CUSTO PT. 0 governo de Luis

Inacio Lula da Silva ao absorver e incorpora

a visao de curtfssimo prazo do governo

antecessor, mobilizou toda a sua

capacidade na implementa<;ao da polftica

de equilfbrio cambial, fiscal e moneta ria em

detrimento da constru<;ao de uma

alternativa de desenvolvimento. 0 sucesso
dessa alternativa diante do mercado, ou

seja, 0 CUSTO do PT provar sua eficiencia

ao mercado, convenceu 0 "nucleo social-

democrata burgues" que comanda 0 partido

que esta e a alternativa adequada.

o comportamento do governo LULA

neste perfodo de transi<;ao tem levado a

que economistas independentes do

governo a apontem os equfvocos dessa

op<;ao que tem como conseqQencia 0

agravamento do desemprego, provocam

mais recessao e exclusao social. Alguns

econbmistas, como 0 professor Reinaldo

Gon<;alves, da Universidade Federal do Rio

de Janeiro, parecem achar que 0 Brasil que

desejamos esta cada vez mais distante.

Nessa linha Gon<;alves (2003) afirma: "a

transir:;ao que pode estar ocorrendo e do
pior governo da hist6ria, FHC, pra um outro
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pior ainda, a atual".

Apesar da analise par n6s

apresentada, defendo que nao devemos ser

pessimistas. As derrotas sofridas pelos

setores progressistas nessa transi~ao, nao

devem ser motivos para desistirmos da luta

pela constru~ao de uma sociedade mais

justa e soberana. A simples vit6ria do

Partido dos Trabalhadores, historicamente

progressista, num pafs como a Brasil

dominado par uma elite conservadora e

retr6grada ja e motivo de comemora~ao. As

camadas progressistas da sociedade

brasileira devem continuar mobilizadas e

lutando pelo fim do modelo anteriormente

aplicado que tao mal fez ao pafs e a na~ao.

Nao devemos, afirmar como John Lennon

que 0 "sonho acabou". Tambem nao e certo

fazer como 0 deputado federal Gabeira ao

dizer que "sonhamos a sonho errado".

A esperan~a eo sonho de

transforma~ao da sociedade brasileira, a fim
do modelo social-democrata-liberal tucano e

a op~ao par uma polftica de

desenvolvimento nacional com inclusao

social para constru~ao de uma sociedade

mais humana e mais justa e um sonho para

ser vivido. Nao e um sonho inatingfvel.

Portanto, esse sonho nao pode ser

abandonado ao primeiro reves. A luta

continua. Essa luta contra as desigualdades
no Brasil tem historicamente side sufocada

por movimentos de uma elite

extrema mente conservadora, retrograda,

reacionaria. 0 reacionarismo das nossas

elites e de todo tipo, econ6micas,

intelectuais e polfticas (Fiori, 2003). Neste

contexto, 0 sonho e a luta devem ser
prioridade.

Nao deve existir desalento.

Parafraseando Aguiar (2003): "No Brasil, as

elites conservadoras apresentam um

comportamento secular de subserviencia

polftica e de imita<;80 cultural. Tudo a que

pce em risco essa cultura da dependencia e
imediatamente denunciado como um risco

a nossa condi<;80 civilizada, como

conceSS80 ao atraso, como desafio

insuportavel a ordem estabelecida, au como

loucura completa. Subserviencia ao ditame

externo e arrogancia em rela<;80 ao cenario

interno: essas mesmas classes dirigentes

que exigem obediencia cega aos ditames

do capital internacional e do imperio dos

mercados tambem exigem a subserviencia

das demais classes e dos demais setores da

sociedade a permanente agenda da

manuten<;80 de seus interesses e
privilegios".

Nao podemos e nao devemos

esperar das elites au que govern os

neoliberais do PSDB ou do PT realizem

reformas estruturais de cima para baixo que

modifiquem essa situa~ao. A sociedade

brasileira deve se mobilizar numa luta

constante pressionando e for~ando

mudan~as, agora e sempre. As conquistas

sociais hist6ricas dos trabalhadores tipo

Welfare State no mundo desenvolvido nao

foram concessao, mas conquistas. No Brasil
ocorre 0 afirmado por Fraga (2003): '~

ciasse endinheirada nunca teve par que
mudar isso. A ciasse pobre nunca teve

como mudar isso. E a ciasse media -que

em tese teve par que e teve como-

raramente teve est6mago".

E bom nao esquecer que os ultimos

vinte e tn3s anos, de polfticas econ6micas

medfocres, levaram a nossa sociedade para

um ambiente e um c1ima de guerra civil nao

declarada. Transformaram a antigo homem

cordial num homem vulgar. Onde, na era da
"modernidade" a cordialidade brasileira

tornou-se obscena e hoje serve para ocultar a

brutalidade das rela~6es sociais do pafs. Nas

elites brasileiras, a cordialidade deu margem

a ostenta~ao do consumo e a vulgaridade.

Para 0 povo miseravel, essa cordialidade se

transformou em violencia, em guerra civil nao
declarada (Calligaris, 1999).

Essa guerra nao declarada se reflete

nas galopantes estatfsticas da

criminalidade que predomina em todo 0

pafs. Em 1979 ocorreram 11.194

homicfdios. Estes numeros vem num

crescente e no ana de 1998 foram

constatados 41.802 homicfdios. A longa

estagna~ao por que passa a economia

brasileira provocou esse crescente mal-estar

na sociedade, que se reflete na falta de
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perspectiva de progresso pessoal e

ascensao social, principalmente, para as

jovens brasileiros (Costa, 2003).

o ana de 2002 nao foi diferente e

registrou um aumento generalizado do
numero de mortes violentas tanto em areas

urbanas como no campo. Segundo a proprio

IBGE (2003), este aumento das mortes esta

relacionado a criminalidade associada a
estagna<;:ao econ6mica e ao desemprego

nos grandes centros urbanos, e aos

conflitos par terra nas areas rurais. As

mortes causadas par violencia incidem

muito mais na parcela masculina da
popula<;:ao (para cada mulher marta par

violencia, sao mortos tres homens pela
mesma causa), e entre as homens, as

jovens sao ainda mais atingidos (70,67%

das mortes registradas). Essa foi a maior

taxa desde 1990.
Esse quadro dramatico de

esfacelamento da sociedade brasileira

continuado pelo govern a do PT representa

a "verdadeiro escandalo" no governo Lula

no dizer do economista Cesar Benjamin.

Essa polftica econ6mica sob as auspfcios do

FMI de superavit primario provoca

desemprego, pobreza, desestrutura<;:ao

familiar, mutila<;:ao e morte para as
trabalhadores brasileiros.

Diante deste quadro, as elites
conservadoras e retrogradas par nao

quererem perceber a raiz do problema,

c1amam par leis e penas maiores, uma

justi<;:a mais rfgida e uma polfcia atuante.

Reclamam do Estado e contra a ineficiencia

das nossas polfcias. Assim, nao e a toa que

as programas de maior audiencia hoje em

dia, nos meios de comunica<;:ao, sao as
medfocres au que prioriza a enfoque dessa

guerra civil instalada em toda a sociedade.

Existia ate um quadro em um telejornal do

SBT (Sistema Brasileiro de Televisao) que

enfocava e pregava "tolerancia zero",

apresentando uma realidade e uma

sociedade diferente da nossa econ6mica,

social e cultural mente.

Tambem no governo LULA da
atualidade, a Brasil e um pafs que tem

"receio de fazer historia". Enquanto isso as

elites mantem seus privilegios. Essas elites

possuem uma mistura de medo e odio pelos

que defendem proposta de uma cultura

alternativa, baseada na soberania polftica e

no senti do da propria autonomia. E que a

constru<;:ao de uma ideia da propria
soberania nacional, aliada a solidariedade

internacional que aponte para um projeto

de emancipa<;:ao colonial, exige a

contra partida indispensavel da constru<;:ao

de uma soberania popular nacional. E isso,

as nossas elites conservadoras nao querem

de jeito nenhum. Repartir a poder, mesmo

num sistema controlado, parece mais

insuportavel do que aceita-Io como dadiva
consentida alhures (Aguiar, 2003).

Como uma nova concep<;:ao de

desenvolvimento para a Brasil deve exigir

muitos sacriffcios dos seta res que sempre

se beneficiaram do desenvolvimento

brasileiro e hoje estao bem aquinhoados,

somente se as Movimentos Socia is e um

Governo verdadeiramente progressista
unirem suas for<;:aspod era mobilizar a

Estado e a Sociedade Civil em favor do

projeto nacional popular e assim canalizar

as recursos econ6micos para atender a

anseio de cidadania da popula<;:ao

brasileira. Caso, porem, suas for<;:asse

dividam e dispersem, a Brasil continuara

refem do livre mercado e suas imposi<;:6es

danosas aos mais pobres (Fraga, 2003).
Somente a ruptura com a polftica

econ6mica imposta pelo neoliberalismo,

gerenciada pelo FMI, tais como: "superavit

prima ria" , as altos juros e a recessao

econ6mica poderc§ viabilizar as mudan<;:as

necessarias para um projeto de

desenvolvimento nacional. Ruptura

indispensavel para a realiza<;:ao das

mudan<;:as que a povo vem exigindo. Nessa

linha, provocar a debate entre a popula<;:ao

e chamar a aten<;:ao para a urgencia de

ampla mobiliza<;:ao popular, organizada e

consciente se faz necessaria, sem a qual

nao havera as mudan<;:as substanciais na

estrutura econ6mica e social deste pafs.

Professor adjunto da UFPI, Mestre em
Economia/Caen e Doutorando/lEI

UNICAMP.
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o projeto Sexta Basica a
cada edic:;:aose fortalece como
espac:;:ode discussao sobre a
economia. Em abril, 0 debate
foi "AGUA DOCE NO BRASIL:
RAZOES DE UMA NOVA
POLITICA" , com a professora
Maria Elizabeth Duarte
Silvestre. Em maio, foi a vez da
"Vulnerabilidade Externa da
Polftica Econ6mica Brasileira",
com 0 professor Marcelo Dias
Carcanholo, que e doutor em
Economia pela Universidade
Federal do Rio de ..Janeiro e
professor da Universidade Federal
de Uberlandia-MG. Sua presenc:;:a
em Teresina para participar do
Sexta Basica foi possibilitada pela
parceria que 0 projeto firmou com
o Sindicato dos Bancarios.
Durante 0 evento foi lanc:;:adomais
uma edic:;:aode Texto de
Discussao com 0 tema "A Ortodoxia Neo-
Companheira: vulnerabilidade externa, polftica
econ6mica e determinac:;:ao dos fluxos de
capitais". De autoria de ..Juan Pablo Painceira
Paschoa e Marcelo Dias Carcanholo.

Em junho, 0 projeto Sesta Basica reuniu
para a Mesa Redonda: Desafios da Economia
Piauiense" os professores da Universidade
Federal do Piauf, Felipe Mendes - DECON,
Washington Bonfin, do Departamento de
Ciencias Socia is, e Elizangela Cardoso, do
Departamento de Hist6ria


