
Conseguir ler os tempos passados e os caminhos
percorridos com os olhos abertos para as transformar;6es
que aconteceram significa entender que a impetuosidade
do movimento do mundo e das civilizar;6es nao espera e
nem respeita qualquer um ou qualquer coisa. 0 jargao
"nao ha outra opr;ao" ganha novo conceito para os que
sabem do que e capaz a natureza humana quando em
suas entranhas parece ser parte a defesa dos interesses
do capital em lugar da defesa dos interesses humanos. Ou
trar;amos os caminhos do mundo ou nos entregamos a
acomodar;ao facil e esteril. Infelizmente, constatamos a
atualidade da percepr;ao de Martin Luther King sobre 0

seu tempo: "Nossa gerar;ao nao lamenta tanto os crimes
dos perversos quanta 0 estarrecedor silencio dos
bondosos".

Entretanto, persistimos em acreditar na capacidade
criadora e transformadora da humanidade e buscando
assumir nosso fazer hist6rico, e que colocamos para os
estimados leitores mais um numero da nossa publicar;ao.
Iniciamos essa edir;ao com uma sintese da entrevista
concedida pelo prof. Francisco de Oliveira, que de
maneira assaz gentil aceitou nosso convite para um bate-
papo informal, quando esteve em nossa capital para
proferir a conferencia de abertura do XIX Congresso da
Associar;ao Nacional dos Cursos de Graduar;ao em
Economia - ANGE, realizado nos dias 13, 14 e 15 de
outubro de 2004. Foi uma conversa que segundo 0

professor da PUC-Campinas, Lineu Maffezoli, "a mais
descontraida possivel sobre um tema que nao consegue
nos descontrair - procurar compreender os rumos da
economia e da sociedade brasileira".

Em seguida, percorreremos os dias que trouxeram
especial alegria para os professores, estudantes e
servidores do Curso de Economia da Universidade
Federal do Piauf, porque foi visfvel 0 interesse e a
participar;ao de professores(as) e alunos(as). oriundos(as)
de todas as regi6es brasileiras, no XIX Congresso da
ANGE que teve como tema central "As Diretrizes
Curriculares dos Cursos de Economia". 0 Documento
Final, resultado de ample debate, reafirma a preocupar;ao
da ANGE com a formar;ao de economistas capazes de
"compreender 0 mundo real para nele atuar de forma
criativa".

E precise enfatizar a importancia fundamental dos
patrocinadores e agradecer-Ihes pela confianr;a
depositada em nosso trabalho. Visan'do a transparencia

demonstrada durante todo 0 processo de organizar;ao do
evento e na utilizar;ao dos recursos e que publicamos a
prestar;ao de contas.

o Nucleo de Referencia em ciencias Ambientais
do Tr6pico Ecotonal do Nordeste (TROPEN) foi presenr;a
marcante no Congresso e registra as suas impress6es e
ar;6es, assim como Reinaldo Carcanholo, professor de
Economia da Universidade Federal do Espirito Santo.

Atendendo solicitar;ao de inumeros congressistas,
publicamos a Carta de Teresina, resultado do XII Encontro
de Estudantes de Economia ocorrido em julho de 1985
em Teresina. 0 documento revela 0 espfrito de
vanguarda de nossos estudantes. Este numero apresenta
ainda ar;6es desenvolvidas pelos Cursos de Economia das
Universidades Federais do Espfrito Santo e do Piaui, no
tocante ao Ensino e Extensao. Mais uma entrevista nos
enriquece: Maria Elizabeth Duarte Silvestre, professora de
Economia da UFPI, fala sobre a agua, tema que exige a
nossa atenr;ao.

Concluimos esta edir;ao com a Sessao de Leitura
sobre as ideias de Celso Furtado. Nossa homenagem
aquele que sempre acreditou na possibilidade de
construr;ao de um sonho chamado Brasil. Que 0 exemplo
de sua vida e 0 conjunto de sua obra continuem a nos
inspirar a fazer 0 mesmo.
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Canversanda
sabre a Brasil

Por ocasiao do XIX Gongresso da

ANGE aproveitamos a presen<;:a do

professor Francisco de Oliveira para com ele

manter uma conversa acerca dos problemas

vivenciados por nosso Pais. Alem de alguns

professores do DEGaN estiveram presentes

professores do DGS e colegas de outras

universidades. Goordenado por Lineu

Maffezolli, da PUG Gampinas, 0 encontro foi

filmado pelo a Nucleo de Documenta<;:ao e

Mem6ria do Piaui, do Departamento de

Hist6ria - UFPI e encontra-se a disposi<;:ao

dos interessados no Banco de Dados· do

DEGaN. Eis algumas das ideias expressas

por este grande pensador brasileiro no

decorrer daquela conversa. 2

A economia como cielncia esta

obrigada a voltar sobre seus passos para

redimensionar 0 objeto de sua

investiga<;:ao ... Hoje, mesmo a ciencia

economica critica, ainda nao tem uma

formula<;:ao a respeito da acumula<;:ao a
dominancia financeira.
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Na~ao pela coliga~ao comandada pelo

Partido dos Trabalhadores nas

elei~oes de 2002

o programa que 0 PT lan~ou para

disputar a Presidencia da Republica revel a

pouca no~ao da complexidade da economia

e dos constrangimentos a que estaria

sujeito no governo. 0 Programa tratava os

problemas da sociedade e da economia

como problemas de administra~ao e

vontade polftica. Esta visao esta presente,

sobretudo, ao se analisar 0 periodo

Fernando Henrique, quando haveria, de um

lado, incompetelncia na administra~ao da

economia e, de outro, uma especie de

conspira~ao para naufragar 0 Pais. 0 PT em

toda a sua hist6ria trabalhou esquemas

bastante simplificados da realidade. Porem,

trata-se de compreender a dinamica de um

Pais ha muito inteiramente capitalista, quer

dizer, a dinamica da produ~ao e reprodu~ao

do capital. Essa simplifica~ao e

surpreendente ja que 0 partido possuia, e

possui, entre seus quadros, gente das mais

capazes em praticamente todas as areas do

conhecimento, inclusive na economia. No

governo, 0 PT esta pagando um pre~o alto

por essa falta de compreensao da

complexidade economia e da sociedade. A

incompreensao leva, necessariamente, a

uma posi~ao conservadora. Quando voce

nao conhece 0 "bicho" com que esta

tratando recua diante dele e adota solu~oes

ja provadas. Um exemplo que evidencia a

falta de entendimento da dinamica da

economia contemporanea e a promessa de

criar dez milhoes de empregos em quatro

anos ja que 0 desenvolvimento alem de

economizar empregos muda radicalmente 0

estatuto da for~a de trabalho.

A influencia dos intelectuais nos

partidos de esquerda

o PT sempre usou intelectual como

ornamento, como era tradi~ao da esquerda

brasileira e, em certos casos, mundial.

Tradicionalmente os partidos de esquerda

nao usam 0 instrumental dos intelectuais. 0

intelectual e igual a cereja em cima do

pudim. Chama-se um Antonio Candido para

o governo paralelo, do qual eu tambem fiz

parte. Mas, qual eo peso real de Antonio

Candido na formula~ao da polftica de

cultura do PT? Nenhum. Na hora da polftica

da cultura chamou-se um pop star. Com 0

maior respeito, Gil e um dos grandes da

moderna musica brasileira, mas sua

concep~ao de cultura e um tanto limitada.

Durante todos esses anos formou-se certa

ilusao de que 0 Programa do PT era muito

influenciado por alguns de seus quadros,

mas nao e nao.

Sobre alian~as, modifica~oes na

economia e no quadro politico

brasileiro.

Em primeiro lugar e precise separar 0

apoio para as elei~oes do apoio para

governar. 0 PT nao precisava do PL nem de

nenhuma outra forma~ao para ganhar as
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elei<;6es. As alian<;as eleitorais, muito

criticadas desde 0 principio, nao tiveram 0

menor peso no fate de 0 PT ter ganhado as

elei<;6es. Podia passar sem elas, desde que

conquistasse os eleitores.

Minha tese e que nos ultimos anos

houve um momenta de ruptura real do

quadro polftico partidario brasileiro. Esse

momenta se deu devido a turbul€mcia dos

ultimos oito anos, perfodo em que se

calcula que aproximadamente de 15 a 20%

do PIB brasileiro foi privatizado. Isso e um

terremoto! As modifica<;6es na economia

romperam as rela<;6es de significa<;ao

polftica, classe, representa<;ao, partido. Em

poucos cantos do mundo um presidente

deu tantos novos poderes a burguesia

quanta Fernando Henrique no Brasil. No

entanto ele nao conseguiu eleger Serra. Por

que? Essa•.'trflnsferencia nao se traduziu em

hegemonia porque 0 sistema partidario ja

nao diz nada a respeito das for<;as

produtivas, do comando de a<;6es... Mas, na

concep<;ao simplificadora, neste perfodo, a
vontade e 0 entreguismo de Fernando

Henrique derrotaram 0 Estado Brasileiro. Ao

chegar ao governo sem ter entendido que a

chamada correla<;ao de for<;as na sociedade

tinha mudado 0 PT se acantona numa

posi<;ao conservadora ...

Sobre a inser<;ao do Brasil na

economia globa Iizada ...

Ha uma incompreensao da inser<;ao

do Brasil na economia globalizada. A taxa

de lucro de uma economia periferica e hoje

determinada pela taxa de lucro americana.

Isto significa que nao adianta mais fazer a

formula do valor na economia brasileira?

Nao, desde que voce introduza a taxa de

lucro do capital dominante. Esse

complicador extraordinario 0 PT nao

percebeu a nao ser na sua formula

conservadora, que e a utilizada pela turma

do Banco Central e do Ministerio da

Fazenda.

Esta e a palavra magica do PT. Mas

ele pensa a negocia<;ao tal como ocorre

entre patrao e empregado e a polftica nao e

exatamente isso. A negocia<;ao e um dos

componentes da polftica, mas ela nao se

resume a isso. Tambem aqui ha uma

concep<;ao extrema mente simplificadora

das rela<;6es socia is ... E como se tudo

pudesse ser negociado e, mesmo em um

sistema passando por uma enorme crise,

todos pudessem sair ganhando. Mas essa e

uma concep<;ao simplificadora que vem da

experiencia sindical ... Eles nao entenderam

ate agora 0 que ocorreu na fase que se

chamou, infelizmente, de Mi/agre Brasi/eiro,

perfodo em que se formou a maioria das

lideran<;as sindicais. Havia, naquele tempo,

um conjunto de condi<;6es que um governo

democrata nao pode repetir: primeiro, uma

forte repressao polftica; segundo, forte

intervencionismo estatal; terceiro, grande

liquidez internacional. Mas eles pensam

que os ganhos da classe trabalhadora do

perfodo deveram-se exclusivamente a sua
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capacidade de organizac;:ao. Foi precise uma

mobilizac;:ao geral da sociedade; desta

mobilizac;:ao todos nos fomos atores. Quem

nao foi pra Vila Euclides apoiar a greve dos

metalurgicos, em 78, 79, 80? Mas eles

pensam ate hoje, que tudo se deveu a sua

capacidade de organizac;:ao. Ai nao da!

Perguntado se percebe

possibilidades de uma ruptura radical,

unica saida para a esquerda, como

teria sugerido Franc;:ois Chesnais em

entrevista a Folha de Sao Paulo: ..

Nao observo esta possibilidade em um

horizonte proximo. Nao estou falando de

ruptura do capitalismo. Falo no sentido de

que as modificac;:6es havidas nos ultimos

dez anos prapiciaram um quadro de avanc;:o

politico que era, precisamente, aprofundar a

ruptura operada no sistema partidario e no

sistema politico. Ao aprofunda-Io haveria

chance para que as novas for~as se

afirmassem. Disso trata um trabalho que

terminei e que esta para ser publicado.

Quando da eleic;:aode Lula 0 Brasil tinha

um sistema politico rompido com as

estruturas de classe, de representac;:ao ...

Rompido devido ao porte da transferencia

de propriedade havida no periodo de

Fernando Henrique ...

Feita uma alusao a crise de 1989

e 0 papel de Collor de Mello ...

A ruptura de '2002 nao e igual a de

89. A ruptura de 89 e, sobretudo, 0

espasmo final do desenvolvimentismo. Voce

estava com 80% de inflac;:ao ao meso Aquele

e um momenta salvacionista. as dois que

atravessaram 0 rubicao foram, exatamente,

dois Messias: Collor, cuja palavra era

messianica e Lula, 0 Messias vindo do lade

popular. Todos os outros, exatamente

porque nao eram messiariicos naufragaram

totalmente. Vence Collor e ele faz a

passagem. A passagem e feita em direc;:ao

ao capitalismo globalizado. Voce abandona

o paradigma desenvolvimentista e

aprofunda a crise. Qual foi a expressao

maior do aprofundamento da crise? Foi

exatamente a polltica econ6mica do Collor,

o sequestra dos ativos financeiras. Aquilo e
a passagem para que? Para que 0 sistema

passasse ser regulado pela faixa do lucro

internacional. Essa e a passagem. Collor

abre um cicio novo na historia brasileira.

(Footnotes)

'Professora de economia do DECON-

UFPI. Mestre em Desenvolvimento

Econ6mico e Meio Ambiente.

2Este texto nao reproduz integral

nem linearmente os temas abordados. Na

adaptagao da linguagem coloquial

procurei manter a descontragao presente

por ocasiao do encontro. Ao apresentar

algumas das ideias ali colocadas

pretende-se, sobretudo, instigar a

consulta ao material disponivel no Banco

de Dados do DECON.
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XIX Congresso. da
ANGE

A Associa~ao Nacional dos Cursos de

Gradua~ao em Economia - ANGE, fundada

em 03-12-1985, reune institui~6es de

ensino e entidades academicas, docentes e

discentes. Um ample processo de

mobiliza~ao nacional sobre a reforma do

curriculo de Economia provocou 0

surgimento da entidade que, visando

assegurar 0 debate da Ciencia Econ6mica e

acompanhar a maneira pela qual se

desenvolvem os cursos de gradua~ao em

economia no pais, promove anualmente um

congresso no qual sac apresentados e

discutidos temas que buscam a melhoria da

qualidade do ensino da economia.

o XVIII Congresso da ANGE realizado

em 2003, aconteceu em Aracaju e foi

organizado pelo Curso de Economia da

Universidade Federal de Sergipe. Na

ocasiao, os Cursos de Economia das

Universidades Federais do Piauf, Bahia e

Alagoas apresentaram propostas de

candidaturas para sediar 0 evento. A

Assembleia Geral, instancia deliberativa

maxima da Entidade, composta pelos

associados da ANGE, aprovou Teresina.

Promovido pela ANGE, Coordena~ao

do Curso de Economia - UFPI, Conselho

Regional de Economia-22a Regiao - PI e 0

Centro Academico de Economia - UFPI, a

19a edi~ao do evento recebeu patrocfnio,

que possibilitou a sua viabiliza~ao, do

Conselho Federal de Economia, Governo do

Estado do Piauf, Prefeitura Municipal de

Teresina, Banco do Nordeste, Caixa

Econ6mica Federal e SEBRAE-PI.

o apoio recebido da Coordenadoria de

Comunica~ao Social, Secreta ria Estadual da

Assistencia Social e Cidadania, Secreta ria

Estadual de Seguran~a, Empresa de

Turismo do Piaui (PIEMTUR), Funda~ao

Cultural do Piaui (FUNDAC), Funda~ao

Cultural Monsenhor Chaves, Secreta ria

Municipal de Desenvolvimento Econ6mico,

Associa~ao dos Docentes (ADUFPI),

Funda~ao Wall Ferraz, Trapo~ e Fiapos e

'Medplan foi imprescindivel para 0

desenvolvimento das atividades.

Reiteramos os nossos mais sinceros

agradecimentos a todos que tornaram

possivel a realiza~ao do Congresso,

esperando continuar contando com 0 apoio

e a colabora~ao de cada um para darmos

continuidade a melhoria da qualidade do

ensino de economia em nosso Estado.

o Evento contou com uma Comissao

Organizadora constituida pelo professor

luiz Carlos Rodrigues Cruz "Puscas" -

Coordenador Geral, economista Enoisa

Veras, professora Maria do Socorro Lira',

Monteiro, professores Solimar Oliveira Um,a,

Antonio Carlos de Andrade, Samuel Costa

Filho, Jose Louren~o Filho e Edson Castro

Lima e os estudantes Rosemara do Socorro

Sousa do Nascimento e Fernando Batista.

Nosso agradecimento especial a todos (as)

estudantes que participaram das

comiss6es. A alegria, a disponibilidade e a

responsabilidade de cada um deles (as)

foram essenciais na realiza~ao do referido

evento.

o Nucleo de Documenta~ao e

Memoria do Piauf, do Departamento de

Historia - UFPI, coordenado pelo profess<;>r

Antonio Melo Filho, realizou a cobertura do

evento registrando todos os seus

momentos. Realizaram 0 trabalho os

estudantes do Curso de Historia: Paulo

Rogerio Sousa Brito e Marcos Fernandes

Lima. Num esfor~o conjunto com 0
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Departamento de Comunicac;:ao Social, do

Centro de Ciencias da Educac;:ao, estaremos

disponibilizando 0 conteudo do Congresso

em VHS e DVD para todos os Cursos de

Economia de instituic;:oes publicas e

privadas. As instituic;:oes interessadas

deverao entrar em contato com a

Coordenac;:ao do Curso de Economia pelo

telefone (86) 215-5789 ou pela internet,

coordeco@ufpi.br.

Convenc;:oes de Teresina. Os partlclpantes

foram recepcionados durante todo 0 dia 13

de outubro. As inscric;:oes realizadas

somaram 320 e na relac;:aoa seguir,

perceberemos que todas as regioes

brasileiras estiveram presentes:

Para - Belem-01 professor/

Universidade da Amazonia

Amazonas - Manaus - 01 professor/

Centro /ntegrado de Ensino Superior do

Amazonas

Amapa - Macapa - 01 professor/

Centro de Ensino Superior do Amapa

Rondonia - Porto Velho - 01

professor/Universidade Federal de

Rondonia

Piauf - Teresina - 185 alunos/UFPI -

14 professores/UFPI, 04 alunos mestrandos

do Nucleo de Referencia em Ciencias

Ambientais do Tr6pico Ecotonal do Nordeste

- 05 professores/TROPEN, 06 economistas/

CEPRO, 01 economista/SEPLAN, 02

economistas. Parnafba - 21 alunos/UFPI -

02 professores/UFPI

Maranhao - Sao Lufs - 15 alunos/

Universidade Federal do Maranhao - 04

professores/U FMA

Ceara - Fortaleza - 01 professor/

Universidade Federal do Ceara. Crato - 02

alunos/Universidade Regional do Cariri

Parafba - Campina Grande - 14

alunos/Universidade Federal de Campina

Grande - 01 professor/UFCG

Pernambuco - Recife - 01 professor/

Universidade Cat61ica de Pernambuco.

Caruaru - 02 alunos/Faculdade do Vale do

Ipojuca - 01 professora/FAVIP

Alagoas - Macei6 - 02 alunos/

Universidade Federal de Alagoas

Rio Grande do Norte - Natal - 01

professora/Universidade Federal do Rio

Grande do Norte

Bahia - Salvador - 01 economista/

Conselho Regional de Economia

(CORECON). IIheus - 01 professora/

Universidade Estadual de Santa Cruz.

Vit6ria da Conquista - 02 professores/

Universidade Estadual do Sudoeste da

Bahia

Sergipe - Aracaju - 01 economista/

COFECON, 01 professor/Universidade

Federal de Sergipe.

Goias - Goiania - 02 alunos/PUC-GO -

02 professores/PUC-GO

Minas Gerais - Uberlandia - 01

professor/Universidade Federal de

Uberlandia

Sao Paulo - Sao Paulo - 01 aluno/

Fundac;:ao Armando Alvares Penteado - 02

professor/FAAP, 01 professor/Universidade

Ibirapuera, 01 professor/Faculdades

Integradas Campos Salles, 01 professor/

IBMEC-SP. Campinas - 03 professores/PUC-

Campinas. Santo Andre - 02 professores/

Fundac;:ao Santo Andre

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 01

economista/CORECON, 01 professor/IBMEC

Espfrito Santo - Vit6ria - 02

professores/Universidade Federal do

Espfrito Santo

Parana - Curitiba - 01 economista/

CORECON, 01 professor/Universidade

Federal do Parana.

Santa Catarina - Joinville - 01

mailto:coordeco@ufpi.br.
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professor/Universidade da Regiao de

Joinville

Rio Grande do Sui - Juf - 02

professores/Universidade Regional do

Noroeste do Estado do Rio Grande do SuI.

Caxias do Sui - 01 professora/Universidade

de Caxias do Sui

As pegas de divulgagao foram criadas

pela MHeN Comunicag6es e Marketing.

Agradecemos a paciencia e 0

profissionalismo de Neulza Bangoim, Lena

de Oliveira e Tupy, que atenuaram os

momentos de

tensao, natural a

todo processo de

organizagao.

A jornalista

Simone Castro

reafirmou sua

compete!ncia no

cerimonial de

abertura. A mesa foi composta pelo

professor Merlong Solano - Secretario

Estadual do Planejamento que representou

o governador Wellington Dias, professor

Jose Reis Pereira - Presidente da Fundagao

Monsenhor Chaves que representou 0

prefeito municipal Firmino Filho, professor

Rubens Sawaia - Presidente da ANGE,

professora Vera Lucia Nogueira - Pr6-Reitora

de Ensino de Graduagao que representou 0

Reitor da UFPI, professor Nilton Pedro da

Silva - representante do COFECON,

economista Lucia Castro - Presidente do

CORECON- 228 Regiao - PI, professor

Fonseca Neto - Diretor do Centro de

Ciencias Humanas e Letras, professor Edson

de Castro Lima - Chefe do Departamento de

Ciencias Econ6micas, Luiz Carlos Rodrigues

Cruz "Puscas"

- Coordenador

do Curso de

Economia e

Coordenador

Geral do

Congresso e a

aluna

Rosemara do
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Socorro Sousa do Nascimento - Diretora do

Centro Academico de Economia - UFPI e

Diretora Discente da ANGE.

Logo apas a execuc;ao do Hino

Nacional, 0 professor Luiz Carlos Rodrigues

Cruz "Puscas" sauda os participantes e

emociona os desprevenidos homenageados

com um belfssimo trabalho, criac;ao do

artista plastico Tupy. Receberam a

homenagem, "pelos relevantes servic;os

prestados ao ensino de Economia do Pais",

os professores Francisco de Oliveira,

Reinaldo Carcanholo, Armando Dias

Mendes, Pedro Mansur (in memorian) e

Luiz Carlos Rodrigues Cruz "Puscas".

Comovido,o

professor Lineu

Maffezoli recebeu 0

justo reconhecimen-

to dispensado a

Pedro Mansur e a

encaminhou para a

sua familia. Em

novembro de 2004,

prof. Puscas recebeu

e-mail de Ana Maria

Cavalcante, viuva de Mansur, agradecendo

o tributo pastumo.

Prof. Chico

agradece a justa

homenagem.

Puscas foi igualmente

surpreendido. Recebeu da

aluna Rosemara 0

reconhecimento pela

dedicac;ao apaixonada pelo

ensino da economia.

Segundo 0 artista plastico

Tupy, "a gravura e uma homenagem as

xilogravuras (gravuras em madeira), que

ilustram os cordeis. Dialogando com esta

tradic;ao, transferi para 0 desenho tanto a

simbologia do vaqueiro como a do sol, e

transformei 0 ato de lac;ar em algo poetico,

aonde 0

movimento

tra nsforma-se

em algo

palpavel e no

seu desenvol-

vimento em

espiral

confunde-se

com os raios

momenta 0

sol e seus

raios, 0 vaqueiro e 0 ato de lac;ar e a

paisagem estao ligados por uma unica linha

rftmica que anima todo este pequeno

universo contido no espac;o fisico do papel".

Dando inicio as atividades de abertura

do Congresso, 0 professor Rubens Sawaia -

presidente

da ANGE,

reafirma os

com pro-

missos da

entidade

para com a

defesa da

qualidade

do ensino

de
economia e

a preocupac;:ao com a formac;:ao de

economistas. 0 professor Francisco de

Oliveira, na enriquecedora conferencia de

abertura, entre outras reflex6es, discorreu

sobre a importancia da conduc;:ao da ciencia

economica para a vida humana. Diz que a

formac;:ao humanista nao e uma

necessidade. E uma exigencia dos nossos

tempos em que "parece ser natural que os

homens sejam competitivos ou que 0

superavit primario seja feito, custe 0 que

custar".

Concluida a conferencia, os

participantes puderam conhecer 0 que vem

sendo feito pelos musicos piauienses. No

patio externo do Centro de Convenc;:6es,

dois grupos apresentaram os seus
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trabalhos: Os Caiporas e Narguile

Hidromecanico.

Na manha do dia 14 de outubro, a

primeira mesa de comunicac;:6es, presidida

pelo professor da Universidade Federal do

Espirito Santo,

Paulo Nakatani.

Foram

apresentados os

seguintes

trabalhos:

- A Diffcil

Tarefa de

Avaliac;:ao

Academica - prof.

Antonio Carlos

Andrade.

- Crise, Cooperac;:ao e

Aprendizagem -

professores Igor C.

Leao e Denise Maria Maia.

- Desempenho

Avaliado X Qualidade Real - Marcel Raggi

Costa e professores Samy Dana e Luiz

Alberto Machado

- Criatividade: Ferramenta para

Obtenc;:ao de Vantagem Competitiva - prof.

Luiz Alberto Machado.

A tarde, no Auditorio da OAB, 0

primeiro painel discutiu "As novas Diretrizes

Curriculares".

Os

palestra ntes

foram os

professores

Armando

Dias

Mendes e

Rubens

Sawaia eo

economista

Nilton Pedro. A

mediac;:ao do

debate foi feita

pela professora

Maria do Socorro

Lira Monteiro.

No inicio da noite, foi oferecida aos

congressistas uma merenda com diversos

sucos de frutas da estac;:ao, carne de sol e

outras guloseimas regionais.

Inserimos na programac;:ao do

congresso a apresentac;:ao de grupos que

expressa~ a cultura local com 0 objetivo de

contribuir para a valorizac;:ao e divulgac;:ao

da riqueza cultural piauiense.

o Bale Folclorico de Teresina, surgiu

ha oito

anos de

uma

iniciativa

da
bailarina e

coreografa

Luzia

Amelia,

apoiada

pela

Prefeitura

de

que

vinham

desen-

volvendo

na cidade

trabalho

de arte-educac;:ao com crianc;:as e adoles-

centes em diferentes bairros da cidade. 0

Bale de Teresina encontra na cultura

popular rico campo para explorar tecnica e

artisticamente novas possibilidades

coreogrMicas: lendas, costumes, folguedos

e tematicas regionais queimam na pele dos

bailarinos da companhia que assim,

reinventa a propria historia, criando a

propria danc;:a, atraves de um trabalho

inovador, autentico e vigoroso, buscando

ampliar a perspectiva da danc;:a produzida

no Nordeste brasileiro.

A Fundac;:ao Monsenhor Chaves, na

pessoa do professor Jose Reis Pereira,

viabilizou a presenc;:a do bale no evento
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o evento

recebe a visita do

governador do

Estado do Piauf.

Wellington Dias.

que presenciou a

apresenta~ao do

Bale Folclorico e

o lan~amento do

livro "A Longa

Agonia da

Dependencia" do

professor Nilson

Araujo.

No segundo

painel do dia.

sobre a Reforma Universitaria. os

palestrantes foram os professores

Agamenon Tavares de Almeida e Jose

Rubens

Damas

Garllip.

Samuel

Costa

Filho.

professor

do DECON-

UFPI foi 0

mediador.

o professor

Jose Menezes participou da mesa

representando 0 ANDES.

A segunda mesa de comunica~6es.

presidida pelo professor Lineu Maffezoli.

ocorreu na manha do dia 15. Os trabalhos

apresentados foram os seguintes:

- Sugest6es para ementas e

programas para 0 curso de

economia - Prof. Reinaldo

Carcanholo

- Criatividade como

procedimento didatico nas

disciplinas historicas do

curso de Ciencias

Econ6micas da Universidade

de Caxias do Sui -

professores Londonha Maria

Portela Coimbra Soares.

Maria Gislaine Cristina de Sousa Rech e

Jaqueline Maria Cora.

- 0 Ensino de Economia - Uma

Analise do Bloco Teorico Segundo a Visao

do Corpo Discente - professor Luiz Alberto

Machado e professora Paula Meyer Soares

Passanezi.

A tarde. ocorreu a discussao e

sistematiza~ao de propostas. A noite. apos

outra merenda oferecida pela organiza~ao

do evento. a plenaria discutiu a seguinte

pauta:

1)Avalia~ao do XIX Congresso

2)Defini~ao do local e data do proximo

3)Defini~ao da anuidade para associados

4)Mo~6es

5)Outros assuntos

Quanto a avalia~ao. foram destacados

os seguintes pontos: elevado nfvel na

apresenta~ao dos paineis. comunica~6es de

trabalhos e debates; excelente qualidade

na organiza~ao do Congresso; acolhedora

recep~ao por parte de todos os que

integraram a equipe de organiza~ao;

qualidade das pe~as de divulga~ao do

evento. do material distribufdo para os

congressistas e da infra-estrutura onde

ocorreram as atividades.

Tres universidades colocaram suas

candidaturas para receber 0 XX Congresso:

Universidade Federal do Rio Grande do

Norte. Universidade Federal de Campina

Grande-PB e a Pontiffcia Universidade

Catolica de Goias. Com uma maioria de 56

votos. numa plena ria com

aproximadamente 150 votantes. Goiania foi

a cidade

escolhida. Na

foto. 0 professor

Eduardo

agradece e

convida cada

um para

participar do

continuo

processo de

fortalecimento

da ANGE.
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Sobre a anuidade, sera cobrado 0

valor de R$ 10,00 (dez reais) para 0

estudante e R$ 50,00 (cinquenta reais)

para 0 professor.

Foram aprovadas mo<;:oessobre os

professores substitutos, defesa do PET.

Reforma Universitaria e 0 reconhecimento

da Federa<;:aoNacional dos Estudantes de

Economia - FENECO.

A comissao de organiza<;:ao do XIX

Congresso da ANGE apoiou a FENECO,

custeando as despesas de hospedagem da

aluna da Universidade Federal do Parana,

Patricia Bueno, diretora da referida

entidade. Espera que a confian<;:a

depositada na citada Federa<;:aocontribua

para 0 seu fortalecimento.

Para concluir, uma reflexao feita pelo

professor Lineu Maffezoli, coordenador dos

trabalhos finais: "A luta da Associa<;:ao

sempre foi pela melhoria da qualidade do

ensino de economia. Quem procura e quem

participa da ANGE, que consegue se manter

ha 19 anos, sac pessoas que estao

verdadeiramente interessadas em um bom

curso de economia e com a forma<;:ao dos

profissionais de economia".

Documento
Final do
XIX
Congresso
daANGE

Resolu<;:oes

Face ao parecer 054/2004 em analise

no Conselho Nacional de Educa<;:aoque

trata das "Diretrizes Curriculares" para os

cursos de Economia, bem como as

discussoes sobre "Carga Horaria" para

diversos cursos, inclusive Economia, os

professores e alunos reunidos durante 0 XIX

Congresso da Associa<;:ao Nacional dos

Cursos de Gradua<;:ao em Economia - ANGE,

realizado em Teresina entre os dias 13 e 15

de outubro do corrente, e que teve como

tema central "As Diretrizes Curriculares dos

Cursos de Economia", a partir de ample

debate em seus diversos paineis, resolvem:

1.Reiterar 0 compromisso da ANGE

com a qualidade da forma<;:ao do

economista em ambito nacional,

garantindo-Ihe: a) uma solida forma<;:ao

teorica, historica e instrumental

comprometida com a realidade brasileira;

b) a ado<;:aodo pluralismo metodologico,

em coerencia com 0 carater plural da

ciencia economica, formada por correntes

de pensamento e paradigmas diversos

empenhados em explicar a realidade

concreta; c) a vincula<;:ao dos fenomenos

economicos ao todo social em que se



131nforme
inserem; d) a transmissao ao estudante, ao

longo do curso, do senso etico de

responsabilidade social que deve nortear 0

exercfcio da profissao.

2.Reiterar a ideia de que, para

garantir os princfpios acima apontados, que

tem por objetivo capacitar ao futuro

economista a compreensao do mundo real e

nele atuar de forma criativa, deve ter

presente em seu curriculo determinados

conteudos basicos fundamentais que

constituem a ciencia economica como um

campo do conhecimento constituido

historicamente em torno de grandes

paradigmas em permanente discussao - e

que garantem a compreensao do mundo

real - sem prejuizo a flexibilidade e

liberdade que deve ser dada as Instituic;oes

para ajustarem-se as suas caracteristicas

regionais ou preferencias te6ricas.

3.Reiterar ainda, em considerac;ao ao

parecer 054/2004, a necessidade de que

sejam definidos para metros quantitativos

para os conteudos de Formac;ao Te6rico-

Quantitativa num minima de 30% da carga

horaria total, para os conteudos de

Formac;ao Geral e de Formac;ao Hist6rica

num minima de 10% para cada um,

perfazendo um total de 50% da carga

horaria total em conteudos minimos que

formam 0 nucleo duro. Aponta-se ainda

para a necessidade de que todos os

conteudos contemplados em cada uma das

areas de formac;ao acima devam estar

presentes nos projetos pedag6gicos com

cargas horarias definidas pelas instituic;oes.

4.Destacar que a definic;ao destes

parametros minimos garante ampla

liberdade as instituic;6es de ensino para

utilizarem-se dos outros 50% como lhes

convier, segundo suas necessidades

regionais ou paradigmMicas.

5.Reafirmar que, face ao compromisso

com a qualidade da formac;ao, a existencia

de um trabalho de fim de curso na forma de

Monografia, realizado em carMer

obrigat6rio a partir de parametros cientificos

e sob a orientac;ao de um professor,

funciona como uma garantia de que 0

aprendizado ao longo do curso possa ser,

como 0 mundo profissional exige, aplicado

a um tema especffico, sintetizando 0

conhecimento adquirido na interpretac;ao

de fatos ou situac;oes concretas,

habilitando, dessa forma, 0 aluno a expor

suas ideias de forma coerente e bem

fundamentada utilizando-se das teorias,

instrumentos quantitativos e demais

conteudos aprendidos. Com estas

caracteristicas, 0 trabalho de fim de curso

deve ter sua carga horaria incluida nos 30%

reservados a formac;ao Te6rico-quantitativa.

6.Resolvem ainda que a definic;ao da

carga horaria para os cursos de Economia

em 3.200 horas vem ao encontro dos

debates realizados ao longo dos anos nos

Congressos da ANGE e pelas Comissoes de

Especialistas, apesar da atual discussao

sobre Carga Horaria nao contemplar a

definic;ao da durac;ao em anos para

integralizac;ao. No mesmo sentido, a

definic;ao de 20% da carga horaria total para

atividades complementares tambem e

positiva, uma vez que garante e incentiva

outras atividades extracurriculares sem

prejuizo da formac;ao central, em que pese

estas atividades requererem melhor

definic;ao.

Professores e estudantes reunidos em

assembleia no XIX Congresso da ANGE

sublinham que estas considerac;6es a serem

contempladas nas discuss6es em

andamento no Conselho Nacional de

Educac;ao, resultado de amplos debates

academicos, sac centrais a formac;ao de

economistas com competencia analftica e

critica, necessarias para uma eficiente

atuac;ao profissional face as exigencias

impostas pela dinamica realidade e em

constante transformac;ao no mundo

contemporaneo.

Teresina, 15 de outubro de 2004.
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Prestaf;80 de Contas

XIX CONGRESSO DA ANGE
ASSOCIAc;AO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAc;AO EM ECONOMIA

~. ~
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RECEITAS
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4.362,60
3.569,90
3.217,22

10.700,00
1.175,00
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1.252,00
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BANCOC/MOVIMENTO
cAIXA

44.380,00
2.660,00

47.040,00
42.089,12

2.967,29
1.983.;59
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Tropen presente no
Cogresso da ANGE

o XIX Congresso da ANGE -

Associac;:ao Nacional dos Cursos de

Graduac;:ao em Economia, realizado no

perfodo de 13 a 15 de outubro/2004 em

Teresina-PI, contou com a participac;:ao de

diversos 6rgaos de destaque no cenario

economico, com a participac;:ao de

personalidades e intelectuais de renome

nacional e internacional. 0 evento tambem

foi bastante prestigiado pelo corpo docente

e discente da UFPI e de outras instituic;:6es

de ensino das mais diversas localidades.

Registra-se a presenc;:a do Nucleo de

Referencia em Ciencias Ambientais do

Tr6pico Ecotonal do Nordeste (TROPEN),

vinculado a Pr6-Reitoria de Pesquisa e P6s-

Graduac;:ao da Universidade Federal do

Piauf, atraves do Programa Regional de

P6s-Graduac;:ao em Desenvolvimento e

Meio Ambiente (PRODEMA}/Curso de

Mestrado em Desenvolvimento e Meio

Ambiente (MDMA) e do Programa em

Desenvolvimento Economico, Social e

Ambiental (Programa DESA}/Projeto Cadeia

Produtiva da Carnauba: Diagn6stico e

Cenarios, ambos coordenados pela Profa.

Jafra Maria Alcobac;:a Gomes do Dep. de

Economia/UFPI.

A equipe do Mestrado em

Desenvolvimento e Meio Ambiente

(PRODEMA/TROPEN/UFPI) possui em seu

quadro docente e discente, consideravel

numero de economistas graduados pela

UFPI. Atualmente, 0 MDMA conta com 15

economistas discentes que desenvolvem ou

ja conclufram pesquisas na area de

Jafra Maria Alcobac;a Gomes, Janafna
Martins Vasconcelos, Jose Natanael
Fontenele de Carvalho'

concentrac;:ao do Tr6pico Ecotonal do

Nordeste, distribufdas nas linhas de

pesquisa: Biodiversidade e Utilizac;:ao dos

Recursos Naturais e Pollticas de

Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Merece destaque, a exposic;:ao de

posteres promovida pelos mestrandos do

curso, os quais puderam mostrar suas

pesquisas para toda a comunidade

participante, alem de permutar

conhecimentos com profissionais e alunos

presentes. A participac;:ao dos mestrandos

do TROPEN foi extremamente positiva no

senti do de despertar 0 interesse pela

pesquisa nos estudantes de graduac;:ao,

divulgando 0 avanc;:o da P6s-Graduac;:ao na

UFPI, 0 que pode ser comprovado pelo

grande movimento observado no stand de

exposic;:ao dos trabalhos.

Os pesquisadores do Projeto Cadeia

Produtiva da Carnauba no Estado do Piau!:

Diagn6stico e Cenarios apresentaram

alguns resultados parciais da pesquisa que

ja tem 18 meses em andamento. A

pesquisa e financiada pelo FNDCT/CT-

VERDE-AMARELO e tem como objetivo

geral analisar, modelar e avaliar a cadeia

produtiva da carnauba no Estado do Piauf,

considerando seus aspectos politico, social,

econs>mico, tecnol6gico e ambiental. Cabe

ressaltar que participam da equipe de

pesquisadores tres graduandos e duas

graduadas em Economia/ UFPI, que

recebem bolsas tipos iniciac;:ao tecnol6gica

e industrial (lTI) e desenvolvimento

tecnol6gico e industrial (DTI).
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A carnauba, que tem ocorrencia

predominantemente nos Estados do Piaui,

Ceara e Rio Grande do Norte, despertou

curiosidade de inumeros congressistas.

Fotografias, posteres e video foram

utilizados para apresenta<;80 do projeto.

Ressalta-se a exposi<;80 dos diversos tipos

de cera de carnauba (Tipo 1, Tipo 3 e Tipo

4). na forma escamada clarificada e em

blocos, que contou com 0 apoio das

Industrias Brasil Ceras (Campo Maior),

FONCEPI (Piripiri) e Machado S.A.

(Teresina). E as aplica<;oes da cera de

carnauba, puderam ser visualizadas nas

ceras para polimento, batons, revestimento

de comprimidos e chocolates, enfim, em

uma serie de produtos que fazem parte do

nosso cotidiano.

a projeto conseguiu levar, ao

conhecimento de todos, uma

grande potencialidade do Estado

do Piaui. A carnauba tem grande

importancia socioeconomica,

notadamente na gera<;80 de

emprego e renda. a Congresso da

ANGE criou um ambiente bastante

favoravel a esse tipo de temMica,

contribuindo para 0 conhecimento

dessa atividade de fundamental

importancia para 0 Nordeste.

Portanto, a participa<;80 de

estudantes, professores e

pesquisadores vindos dos mais

distantes Estados da Federa<;80

propiciou a ampla troca de informa<;oes

sobre 0 agroneg6cio nordestino.

Toda a comunidade academica da

UFPI, em especial os economistas, eo

pr6prio Curso de Economia, esta de

parabens pelo grande evento realizado que

colaborou enormemente para ampliar os

horizontes quanta ao ensino de economia e

seu papel na sociedade.

Francilar, Juliana e Joao Soares -
Stand do PRODEMA/TROPEN/UFPI

Deyanne, Gildenio e Sanny - Stand do
Projeto Carnauba

'Coordenadora do PRODEMA/TROPEN/

UFPI e do Projeto Carnauba, Economista e

Mestra nda do PRODEMA/U FPI,

Graduando em Economia/UFPI e Boisista

do Projeto Carnauba.
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Carta aos amigos de
~ .eresIna por Reinaldo A. Carcanholo

Participando do XIX

Congresso da ANGE,

constatei a excelente

organizagao, alem da

primorosa atengao

oferecida a todos nos

que, de fora, fomos a

Teresina. E a segunda

vez que professores e

alunos do Curso de

Economia da UFPI

organizam congressos da ANGE. 0

anterior foi 0 de numero dez, em

1995, epoca na qual eu presidia

nossa Associagao. Nas duas

oportunidades a organizagao foi

impecavel. Parabens a todos!

Neste congresso, fui

surpreendido por uma homenagem

que muito me tocou. Entre outros,

fui agraciado com um belo trabalho:

um quadro, inspirado na literatura de cordel

("pelos relevantes servigos prestados ao

ensino de Economia do pais"). Fiquei muito

emocionado e, naquele instante, sem saber

a que dizer, lembrei-me de Patativa do

Assare e de duas de suas poesias: "Cante

la, que eu canto ca" e "A morte de Nana",

exemplos da beleza e da profundidade da

cultura popular nordestina. Depois, fiquei

triste por nao ter conseguido expressar,

naquele instante, a que estava sentindo.

Hoje, penso que as palavras nem sempre

sao necessarias.

o evento foi excelente no seu

conteudo e terminou coroado com uma

belfssima apresentagao de uma danga

regional. Caramba, mais uma emogao! Para

Professor Reinaldo Carcanholo no
momento em que recebe a
homenagem das maos do
professor "Puscas" no XIX
Congresso da ANGE.

culminar, nada melhor que

assistir a excelentes pares

dangando farro, em uma

calida, mas agradavel noite

teresinense.

~
nao pude

participar, como

gostaria, da

programagao final

no tocante as

atividades

culturais par causa

de um

compromisso

deveras importante em Sao Paulo, no

sabado. Havia sido convidado para

participar de uma reuniao de economistas,

convocada pelo MST, Via Campesina,

Corecon (RJ) e Campanha Contra a Alca.

A reuniao, presidida pelo economista

Joao Pedro Stedile, um dos coordenadores

nacionais do MST, discutiu a atual politica

econ6mica do governo e as alternativas

existentes. Foi consenso que "nos, as

economistas brasileiros, amigos dos

movimentos populares dos mais variados

tipos, devem pronunciar-se claramente

sobre a grave situagao atual e sobre a

polftica econ6mica do atual governo. A

populagao brasileira, enganada pela

propaganda oficial e pela grande midia
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(jornais e TV), precisa saber a verdade. E
necessaria um novo manifesto publico,

firmado agora par um numero superior de

economistas aquele que assinou a anterior,

que ja tem pouco mais de um ana".

As inumeras intervenc;,:6esforam

dirigidas a especificar a senti do geral desse

novo manifesto e das medidas

emergenciais necessarias para uma

mudanc;,:ade rumos, no nosso pais, medidas

essas que deveriam aparecer no documento

a ser divulgado. Constituiu-se uma

comissao de redac;,:aopreliminar e

combinou-se que, pela Internet e num

prazo muito curto, seriam finalizados as

termos do documento.

Que conteudo deveria ter a manifesto?

o consenso foi em torno dos seguintes

pontos, pelo menos:

1.A politica econ6mica do governo

Lula prejudica a populac;,:aobrasileira e

favorece a capital rentista nacional e

internacional.

2.Nao se trata de uma politica mal

formulada au errada. Trata-se de uma

estrategia deliberada, coerente e bem

estruturada, cujo objetivo e submeter a

sociedade brasileira, ainda mais

profundamente do que ja se encontra, a

16gica do mercado.

3.0 resultado dessa politica, ao

contrario do que se afirma, nao levara ao

cresci menta econ6mico, mas a uma maior

fragilidade do pais.

4.Mais importante de tudo: existe

alternativa! Uma politica alternativa, se

corretamente formulada e gerida, nao

levaria ao caos. Ao contra rio, poderia reduzir

a desemprego, a miseria e a pobreza, alem

de reduzir a vulnerabilidade do pais frente

ao rentismo nacional e internacional.

5.A area econ6mica do atual governo

responde inteiramente aos interesses do

grande capital rentista, seguindo

rigidamente as determinac;,:6es das

instituic;,:6es internacionais como a FMI.

Nao vou dar mais detalhes do

manifesto, ate porque, no momenta em que

voces estiverem lendo esta carta, a

documento ja deve ter sido divulgado.

E bem verdade que a governo tem

. diredonado mais recursos do que a anterior

para as programas sociais. Mas, "tira com

uma mao, a que da com a outra". 0

desemprego, a reduc;,:aoda renda real dos

trabalhadores nos dais ultimos anos, a

crescimento da carga tributaria que

penaliza as mais pobres e as que vivem do

trabalho, as mudanc;,:asna previdencia, mais

do que superam as concess6es sociais do

governo. Nao precisamos de um governo

caridoso, mas de um projeto de nac;,:aoe

uma estrategia que permitam alcanc;,:ara

derrota da burguesia rentista. 0 social-

liberalismo do governo atual e a cara

disfarc;,:adado velho e tradicional

neoliberalismo.

Nao sei se a novo manifesto dos

economistas tera boa repercussao. 0 mais

provavel e que nao, pais a grande

imprensa, mais uma vez, calar-se-a.

Entretanto, certamente as movimentos

sociais deverao ouvir nossas vozes. E isso e

a importante. Na minha opiniao, s6 um

grande movimento social, e de grande

intensidade, pr6ximo da insurreic;,:ao(como

foi a caso na Argentina em 2001 e na

Bolivia em 2003), sera capaz de mudar as

rumos deste governo. Nao e provavel que

isso ocorra, mas a hist6ria, como sabemos,

sempre nos revela surpresas.

Lamentei nao ter participado da

programac;,:aofinal do Congresso, mas

restou-me a consolo de ter sido testemunha

de um esforc;,:odos economistas serios do

nosso Pais em levantarem suas vozes

contra a mentira.

Desculpem-me amigos de Teresina,

na pr6xima oportunidade prometo nao sair

antes do forr6 terminar. ..

Vit6ria, 18 de novembro de 2004.
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Carta de Teresina

os ESTUDANTES DE
ECONOMIA E 0 NOVO

CURRICULO
(XII ENECO, TERESINA, 1985)

Os alunos de Economia reunidos em

seu XII Encontro Nacional, apos cinco dias

de prolongados debates e conscientes de

estarem dando passo significativo no

sentido do reencontro de sua identidade de

cientista social engajado com a realidade

brasileira vem propor uma orientagao geral

para 0 decisive momenta de transformagao

do nosso curriculo, consubstanciada no

documento que segue.

1. A REFORMA DOS CURSOS DE

ECONOMIA NOVA ESTRUTURA

1.1. 0 NOVO CURRICULO

MINIMO

A analise do novo curriculo minima

(Resolugao n° 11/84 do MEC) demonstra

claramente que a propria legislagao prop6e

e exige profunda reformula<;ao nos Cursos

de Economia, tendo como pontos mais

importantes:

10
_ 0 Curso de Economia devera ser,

doravante, um TODO ARTICULADO,

resultante do desdobramento de grandes

nucleos de reflexao organizados sob

principios definidos na Resolugao, e nao

mais 0 mere ajuntamento de disciplinas

isoladas.

20
- 0 economista e definido enquanto

um profissional de nivel superior resultante

de uma trajetoria de aprendizado em

economia, com a seguinte formulagao

sintese: uma salida formagao teorica,

historica e instrumental.

30
- Nessa trajetoria de aprendizado, 0

nucleo teorico e 0 nucleo historico

constituem a parte fundamental da

formagao, razao pela qual a Resolugao 11/

84 determina um tempo minima de

dedicagao aos mesmos.

40
- A formagao tea rica sofre uma

profunda e essencial redefinigao, exigindo-

se, por coerencia cientifica, uma formagao

de carMer pluralista, fundamentada,

portanto, num polido estudo das grandes

correntes do pensamento econ6mico: os

paradigmas classico, marxista e

neoclassico.

50 - A trajetoria do aprendizado tem

dois principios organizadores que devem

embasar a definigao do curso como um

todo, de cada disciplina, de sua sequencia e

articulagao:

a) um profundo comprometimento

com 0 estudo da realidade brasileira;

b) 0 retorno da Economia a sua

condigao de Ciencia Social, privilegiando,

assim, a insergao dos fen6menos

econ6micos no todo social.

1.2 0 ENSINO TRADICIONAL DE

ECONOMIA

Alem das conhecidas e gritantes

deficiencias didMicas e administrativas, 0

ensino tradicional de economia apresenta,

do ponto do vista metodologico,

caracteristicas inaceitaveis:

a) total desarticulagao do curso como

um todo, resultante do mere ajuntamento de

disciplinas isoladas, escolhidas sem criterios

academicos adequados, e ate mesmo para

atender a interesses localizados;
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b) subordina<;ao de toda a forma<;ao

teorica ao enfoque de uma unica corrente

do pensamento, a neoclassica,

desconsiderando completamente a riqueza

cientifica das demais correntes;

c) tragil forma<;ao teorica, muitas

vezes reduzida a dois manuais neoclassicos

(micro e macro), 0 que compromete ate

mesmo uma avalia<;ao correta da validade

das contribui<;oes teoricas ligadas a esse

paradigma, e provocando, muitas vezes, a

rejei<;ao sistematica ao mesmo;

d) forma<;ao historica que, alem de

reduzida, quase sempre nao passa de um

mere encadeamento de fatos, sem melhor

formula<;ao interpretativa e sem levar em

conta 0 contexto social e a historia

Em resumo, 0 ensino tradicional

parece ter em mente a forma<;ao de

profissionais que nao passam de meros

operadores de tecnicas, despojados de

qualquer visao critica e de sensibilidade as

questoes sociais, alem de desconhecerem a

realidade brasileira e sua articula<;ao com 0

capital internacional.

I .3. BASES PARA A NOVA

PROPOSTA

I. 3. I. Linha Geral

Na organiza<;ao do curriculo pleno 0

curso devera estruturar-se com base em

duas grandes unidades, a fundamental e a

complementar.

a) Unidade Fundamental

Constitui-se basicamente dos Nucleos

Teoricos e Historicos, devendo ter carater

obrigatorio, para todos os alunos e para

todos os cursos de economia, de modo a

garantir que todos os futuros portadores de

diploma de economista no Pais tenham

uma salida forma<;ao basica comum, ou

seja, a mesma identidade profissional.

Tendo em conta a necessidade logica

de profunda articula<;ao dentro dessa

Unidade, 0 conteudo e a sequencia das

disciplinas assumem carater decisivo,

relegando a discussao de seus nomes a

mero passo formal, embora necessario.

Deve ser ressaltado ainda que

nenhuma disciplina dessa Unidade possa

constituir-se em feudo particular de algum

professor, razao pela qual a

responsabilidade de ministrar essas

disciplinas deve ser entregue a um coletivo

de professores.

Obs: Em paralelo com a forma<;ao

teorico-historica devera desenvolver-se

necessaria forma<;ao basica em ciencias

sociais e metodos quantitativos.

b) Liberdade Complementar

De carater basicamente instrumental,

constitui-se no espa<;o proprio para 0

atendimento das caracteristicas regionais e

locais, bem como das op<;oes individuais

dos alunos e das conveniencias definidas

pela coordena<;ao do curso.

Essa Unidade devera compor-se de:

- Um nucleo comum obrigatorio,

composto pelo Trabalho de Curso (pesquisa

monogrMica) e por uma forma<;ao tecnica

basica, especialmente em planejamento e

projeto;

- 0 mais ample leque de disciplinas

optativas, inclusive as de outros

departamentos, tendo em conta as

caracteristicas do corpo docente e as op<;oes

individuais dos alunos, objetivando

complementar a prepara<;ao para 0 exercicio

da atividade profissional.

1.3.2. Especifica<;ao do Nucleo Teorico

A forma<;ao teorica devera ser

organizada sob a forma de duas grandes

reflexoes, a primeira de carater

paradigmatico e a segunda de carater

tematico.

Essa primeira sera constituida de

disciplinas onde serao estudados os

fundamentos e 0 desenvolvimento dos tres

paradigmas:

- Uma disciplina sobre 0 pensamento

classico;

- Duas sobre 0 pensamento marxista;

- Duas sobre 0 pensamento

neoclassico.

Todas essas disciplinas deverao,

necessaria mente, ser estruturadas a partir

dos textos originais de seus principais



21
formuladores, ressaltando-se, mais uma

vez, a inconveniencia do uso da "pedagogia

do manual". Alem disso, sac importantes

que, apos 0 estudo do paradigma classico,

sejam estudados, em paralelo, os

paradigmas marxista e neoclassico. Apos 0

estudo dos paradigmas, faz-se a reflexao

como segue:

- Macroeconomia, definida enquanto

espago para 0 estudo das contribuig6es

teoricas sobre 0 capitalismo como um todo.

ressaltando ai os textos originais de Keynes,

Kalecki e Schumpeter

- Microeconomia, para 0 estudo das

contribuig6es que objetivam entender 0

movimento dos capitais enquanto agentes

individuais. notadamente as teorias do

oligopolio e os trabalhos na area de

organizagao industrial.

- Economia Monetaria. Internacional e

do Setor Publico, todas com carMer tanto

teorico quanta institucional, com enfase nas

instituig6es brasileiras.

No conjunto das disciplinas dessa

Unidade deverao ser examinadas

contribuig6es teoricas vinculadas aos

diversos paradigmas.

1.3.3. Especificac;ao do Nucleo

Historico

o nucleo historico deve ser

organizado em duas grandes reflex6es: a

origem e 0 desenvolvimento do capitalismo,

a origem e 0 desenvolvimento do

capitalismo brasileiro, destinando-se 0

espago de tres disciplinas a cada reflexao, e

ressaltando-se a necessidade da

consistencia teorica na analise.

Como sintese dessa Unidade, e

tambem da linha teorica, devera situar-se a

analise da economia brasileira

contemporanea, objeto maior do

entendimento e intervengao dos

economistas brasileiros.

2. PARTICIPA<;Ao

A formulagao detalhada e a

implementagao de um projeto da

transformagao do ensino de economia no

pais, do porte do atual, so sac viaveis com a

participagao e luta conjunta de toda a

comunidade academica (professores e

alunos).

E indispensavel a participagao, nao

apenas dos professores ja integrados ao

processo de transformagao, mas de todos os

que se disponha a trabalhar em conjunto

com os estudantes, num processo de

aprendizado e respeito mutuo.

o esforgo dos professores no sentido

de prepararem-se para enfrentar os desafios

do novo curriculo, encontrara em nos,

estudantes, 0 maior apoio e

reconhecimento. Ao mesmo tempo,

esperamos encontrar neles a receptividade

necessaria a nossa participagao e

contribuigao.

Entendemos, porem, que nossa

participagao nesse processo, ate 0

momento, nao e suficientemente ampla,

razao pela qual e indispensavel, desde

hoje, um trabalho decisive de

envolvimento, discussao e organizagao em

cada escola. Somente esse trabalho

permitira a conquista de um curso que

garanta a formagao do economista que nos

queremos e que a sociedade brasileira

exige.

Nos ultimos anos, 0 processo de

renovagao dos cursos de economia vem
'< •

sendo basicamenfe articulado pelo

Conselho Federal de Economia (COFECON),

em conjunto cor;:nas entidades regionais

dos economistas, 0 que permitiu uma

adequada definigao de objetivos e um

grande avango nessa luta.

o movimento estudantil tem uma

tradigao historica de reivindicagao e luta

pela melhoria do nivel de ensino, mesmo

reconhecendo a relativa debilidade dos

ultimos anos.

Nesse momenta especial por que

passa 0 ensino de economia, propomos

uma ampliagao dessa luta, em conjunto

com as entidades profissionais

comprometidas com a melhoria do ensino.

Teresina (PI), 22 a 26 de julho de

1985.
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Cursos de Economia mostram produ~ao

UFPI
o Projeto Sexta Basica - Debates

Necessarios para Entender Economia, que

teve seu inicio em 2002, visa possibilitar

aos discentes do Curso de Economia e

todos aqueles interessados em temas

economicos, uma melhor compreensao

acerca da conjuntura economica estadual,

nacional e mundial: bem como promover

a cultura do debate, ample e sistematico,

como espac;o de fortalecimento da

reflexao e do agir no Curso e na

sociedade.

Nos anos de 2002 e 2003, 0 projeto

foi coordenado pelo seu idealizador - 0

prof. Solimar Oliveira Lima, Doutor em

Hist6ria pela PUCRS. Atualmente, a profa.

Ma do Socorro Lira Monteiro, Doutora em

Desenvolvimento e Meio Ambiente-

UNICAMP, e responsavel pelo

desenvolvimento do projeto que segue

adiante assumindo objetivos que a

Associac;ao Nacional dos Cursos de

Graduac;ao em Economia - ANGE possui: 0

de assegurar 0 debate da CiE1ncia

Economica procurando favorecer 0

entendimento sobre as consequencias

que as politicas economicas possuem na

vida de cada cidadao e buscando

despertar 0 necessario e urgente senso

etico de responsabilidade social.

Os debates que 0 Projeto realizou

foram os seguintes:

A Crise Argentina e 0 Reflexo na

Economia Brasileira - Samuel Costa Filho -

UFPI.

Globalizac;ao, Especulac;ao e

Perspectivas Economicas - Reinaldo

Carcanholo - Universidade Federal do

Espirito Santo.

A Inserc;ao Subordinada da Economia

Brasileira na Nova Ordem Economica

Mundial - Luiz Carlos .Rodrigues Cruz

Puscas - UFPI. /

A Especulac;ao Fundiaria e a

Produc;ao nos Cerrados Piauienses - Maria

do Socorro Lira Monteiro - UFPI.

Empregabilidade Passado

Imperfeito .... Caminhando Para 0 Futuro-

Francisco -.JoseSoares Teixeira -

Universidade Estadual do Ceara - UN/FOR

Fome Zero Assistencialismo Ou

Inclusao Rosangela Maria Sobrinho Sousa

-UFPI.

Governo Lula e os Dilemas

Neoliberais - Plinio Arruda Sampaio -.Jr.

UNICAMP.

Perspectivas de Desenvolvimento

Economico do Piaui - Felipe Mendes -
UFPI.

A Questao Agraria Ontem e Hoje -

Dom Tomas Balduino.

Economista eo Mercado de Trabalho

- Professores - DECON e egressos do curso

de Economia da UFPI.

Vulnerabilidade da Politica

Economica Brasileira -Marcelo Carcanholo

- Universidade Federal de Uberlandia.

Agua Doce no Brasil: Razoes de uma

Nova Politica - Maria Elizabeth Duarte

Silvestre - UFPI.

Mesa Redonda: Desafios da

Economia Piauiense - Felipe Mendes -

DECON-UFPI, Elizangela Cardoso -

Departamento de Hist6ria - UFPI,

Washington Bonfin - Departamento de

Ciencias Social-UFPI.

Economia Solidaria: Significado e

inferencia a partir do quadro empirico do

Ceara - Aecio Alves de Oliveira -

Universidade Federal do Ceara.
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PARCERIAS

As parcerias que 0 Projeto Sexta -

Sasica firmou, possibilitou a presenga dos

palestrantes:

Dom Tomaz Saldufno - parceria com a

Comissao Pastoral da Terra - CPT. Outubro-

2003

Plinio Arruda Sampaio .Jr. - parceria com 0

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra -

MST. Maio-2003

Marcelo Carcanholo - parceria com 0

Sindicato dos Sancarios. Maio-2004.
.~

.!.~~,-*'\
Aecio Alves de Oliveira - parceria com 0

Sindicato dos Sancarios. Novembro-2004 .

TEXTOS
ISSN

DE DISCUssAo
1678-1988

Os Textos de Discussao sac cadernos

langados nos debates realizados pelo

Projeto Sexta Sasica objetivando 0

aprofundamento do conhecimento acerca

dos temas abordados. Foram langados os

seguintes textos:

1) A Hip6tese da Instabilidade

Financeira diante do Capitalismo

Globalizado.

Samuel Costa Filho.

2) 0 Capital Especulativo Parasitario:

Uma Precisao Te6rica sobre 0 Capital

Financeiro, Caracterfstico da Globalizagao.

Reinaldo Antonio Carcanholo e Paulo

Nakatani.

3) Empregabilidade: Passado

Imperfeito ...Caminhando para 0 futuro.

Francisco .Jose Soares Teixeira.

4) Adeus, Einstein - Elaboragao de

Monografias de Pesquisas de Iniciagao

Cientffica.

Solimar Oliveira Lima.

5) A Atualidade de uma Proposta

Nacional Social Desenvolvimentista.

Samuel Costa Filho.

6) A Danga Im6vel e os Impasses da

Transigao.

Plinio Arruda Sampaio .Jr.

7) A Questao Agraria: Ontem e Hoje

Dom Tomas Saldufno

8) A Ortodoxia Neo-companheira:

Vulnerabilidade Externa, Politica Econ6mica

e Determinagao dos Fluxos de Capitais .

.Juan Pablo Paincera Paschoa e

Marcelo Dias Carcanholo.

9) Economia Solidaria: Significado e

Inferencia a partir do Quadro Empfrico do

Ceara.

Aecio Alves de Oliveira.
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Cursos de Economia mostram produt;ao

UFES

o Grupo de Estudos e Pesquisas em

Conjuntura foi criado em agosto de 1997,

no Departamento de Economia da

Universidade Federal do Espirito Santo.

Idealizado e coordenado desde 0 infcio

pelos professores Paulo Nakatani e Fabrfcio

Augusto de Oliveira, 0 grupo se prop6e a

analisar a conjuntura econ6mica brasileira

de forma crftica, relacionando-a com 0

cenario mundial, ao mesmo tempo em que

realiza estudos sobre 0 Espfrito Santo. A

ideia e a de que os estudantes de economia

desta Universidade tenham a oportunidade

de exercitar seu senso crftico perante a

realidade, utilizando-se de dados empfricos

e, como resultado, elaborando um boletim

que e publicado trimestralmente, em

vers6es impressa e eletr6nica, sobre os

principais indicadores econ6micos.

Para melhor atender ao objetivo

principal a que se prop6e, qual seja, 0 de

possibilitar uma forma<;:ao mais plural e

completa para os alunos de gradua<;:ao, 0

boletim publicado pelo Grupo de Estudos e

inicialmente de autoria dos pr6prios alunos,

sendo posteriormente revisado pelo

professor coordenador, bem como por

outros professores colaboradores. Essa e

uma experiencia bastante singular no Brasil

ja que na maioria das publica<;:6es similares

a participa<;:ao de alunos fica restrita a

apenas uma parte inicial da pesquisa, 0

trabalho de desenvolvimento, analise e

par Diogo Franco Magalhaes',
Felipe Cunha Salles2 e Daniel do
Valle Pretti2

elabora<;:aodo texto fica a cargo dos

professores pesquisadores.

Com essa forma peculiar de trabalho,

o Grupo de Estudos exige dos alunos,

desde seu primeiro contato com os dados

que selecionam, um esfor<;:ocrftico no

intuito de tentar relacionar a teoria

estudada no curso de gradua<;:ao com as

tendencias apresentadas pelos varios

agregados econ6micos. Nesse ponto, a

leitura pormenorizada de textos jornalfsticos

apresenta um carater enriquecedor, pois 0

aluno confronta as opini6es tradicionais

com outras analises, tendo a possibilidade

de compreender a importancia de uma

forma<;:ao plural exigida pela profissao do

economista. Dessa forma, 0 boletim se

diferencia ideologicamente da grande

mfdia, que divulga determinadas

interpreta<;:6es em detrimento de outras.

Ap6s a formula<;:ao de uma primeira

versao do texto, ele e repassado aos

coordenadores dos diferentes grupos que

comp6em 0 boletim. A estrutura do boletim

obedece a uma divisao convencional.

Assim, ele e dividido em seis grupos:

Infla<;:ao,Setor externo, Empregos e salarios,

Polftica fiscal, Polftica monetaria e Nfvel de

atividade. 0 texto e analisado pelos

coordenadores e corre<;:6ese sugest6es sac

enviadas aos alunos dos diferentes grupos,

para nova etapa de discussao, ap6s a qual

sera confeccionada a versao final do
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boletim. Alem do trabalho desses grupos, 0

boletim ainda conta com uma apresenta~ao

escrita pelo coordenador do grupo, que

aborda os principais acontecimentos

economicos e politicos do perfodo analisado

e uma aprecia~ao geral da polltica

economica, escrita pelo professor Fabricio

Augusto de Oliveira.

Obviamente um trabalho como esse

exige ainda um esfor~o para evitar que os

alunos fiquem demasiadamente

especializados nos assuntos grupos dos

quais fazem parte quando da elabora~ao do

boletim, uma vez que esta divisao em

grupo e efetuada somente por questoes

operacionais. Para tanto, as reunioes

semanais promovidas pelo Grupo de

Estudos em Conjuntura e de fundamental

importancia, pois nelas a conjuntura

economica e tratada em sua totalidade,

alem disso, as dificuldades encontradas por

cada grupo sao expostas e discutem-se

alternativas para as mesmas. Nessas

reunioes ocorrem tambem apresenta~oes

dos dados divulgados periodicamente pelos

principais institutos de pesquisa e

organismos governamentais, com 0 intuito

de que 0 aluno possa compreender a

economia como um processo continuo,

repleto de inter-rela~oes importantissimas

para uma compreensao mais apurada da

conjuntura economica.

Alem disso, ocorrem reunioes de

trabalho com os grupos em separado,

presididas pelo coordenador de cada grupo,

com 0 intuito de aprofundar a analise feita a

cada boletim. Essas reunioes tem ainda 0

papel de evitar descontinuidades no

aprendizado que ocorrem sempre que um

grande numero de alunos sai do Grupo de

Estudos em Conjuntura, principalmente

quando os integrantes terminam seus

cursos de Gradua~ao, ou quando outras

atividades - profissionais, principalmente

- demandam uma quantidade de tempo

que inviabiliza ao estudante compatibilizar-

se com as exigencias do Grupo. A

rotatividade dos componentes e, portanto,

um elemento continuo no grupo.

Atualmente, 0 Grupo de Estudos e

Pesquisas em Conjuntura conta com dois

bolsistas que desenvolvem estudos em

paralelo ao boletim, tendo como tema "A

politica macroeconomica do governo Lula e

seus impactos nas pollticas sociais". Assim,

tambem utilizando 0 aparato instrumental e

te6rico do grupo, alem de manter 0 enfoque

particular com que sao tratados os temas de

mesma natureza.

o Grupo de Estudos e Pesquisas em

Conjuntura ainda disponibiliza 0 material

de suas publica~oes em seu endere~o

eletronico, http://conjuntura.cjb.net, e se

coloca a disposi~ao para esclarecimentos

sobre 0 desenvolvimento de suas

atividades via seu e-mail,

(Footnotes)
1 Boisistas do PET Economia da

UFES e participantes do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Conjuntura.

2Boisista do CNPQ no PIBIC,
Programa Institucional de Boisas de
Inicia<;;ao Cientffica e participante do

Grupo de Estudos e Pesquisas em
conjuntura.

http://conjuntura.cjb.net,
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Nova lei de recursos
hidricos abre espac;o
para 0 comercio de
agua bruta porPolyanaSaraiva'

o alerta e da professora do curso de economia da Universidade Federal do Piau!,

Maria Elisabeth Duarte Silvestre. Segundo a professora, apesar de a Lei ter como

princlpio que a agua e um "bem de dominio publico", a legislago9o acerca das outorgas

pode ensejar a comercializago9o dos direitos de uso da agua bruta. Preocupa que no9ose

discuta amplamente 0 sentido maior dessa Lei cujos dispositivos esto9osendo

progressivamente implementados e que a "racionalizago9o no uso da agua" por ela

prometida seja repetida a exausto9o como intrinsecamente positiva. Elisabeth Silvestre

questiona a promogo9o da grande agricultura comercial irrigada como caminho para

desenvolver 0 Nordeste e aponta a sociedade industrial como responsavel maior pela

escassez. A professora ministrou palestra sobre 0 tema para as alunos de economia da

UFPI no programa Sexta Basica - debates para en tender economia.

Em sua opinio9o 0 desenvolvimen-

to parece ser responsavel pela

escassez da agua. Como isso ocorre?

A agua existente no planeta e um

dado, e um recurso finite e sua distribuigo9o

e desigual do ponto de vista espacial e

temporal. A escassez pode ser um

fen6meno natural, mas e tambem social. A

falta d'agua s6 e um problema porque, para

viver, nos apropriamos desse elemento da

natureza e essa apropriago9o e social. A

escassez s6 existe em contraposigo9o as

necessidades, que sac biol6gicas e socia is.

E como as sociedades industriais,

particularmente sociedades capitalistas

como a nossa, se apropriam da natureza? 0

que condiciona nossas necessidades? 0

capitalismo fundamenta-se no

individualismo e na concorrencia e tem por

objetivo maior a busca incessante e

crescente do lucro. 0 processo de trabalho

nao visa a atender as necessidades

humanas e sim a valorizar 0 capital. Ocorre

que 0 valor possui uma base material e a

riqueza, na sua forma concreta, constitui-se

de valores de uso, que nada mais sac do

que natureza transformada pela forc;:ade

trabalho. Consequentemente, 0 que

costumamos chamar de desenvolvimento

implica transformac;:o9o progressiva e

crescente do mundo material. E mais: 0

desenvolvimento cria os meios tecnicos que

permitem esta acelerada transformago9o. 0

resultado e 0 esgotamento dos recursos

natura is, a produgo9o de lixo e de poluic;:ao

em escala tambem crescente. 0 rio

Colorado e to9osolicitado em seu longo

percurso pelos Estados Unidos que chega

ao mar quase sem forc;:a. Em 1972, pela

primeira vez, 0 rio Amarelo, na China, nao
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atingiu 0 mar; isso aconteceu por 15 dias.

Nos anos seguintes, esses perfodos

tornaram-se cada vez mais long os; em

1997, 0 rio nao chegou ao mar por 226

dias. Esses sac exemplos de

desenvolvimento a serem seguidos?

a consumo de agua no mundo

tem side excessivo?

Isso mesmo. Excessivo frente a

quan~idade de agua existente e a sua

capacidade de renova~ao. E nao e apenas a

extra~ao de agua dos mananciais que leva

a' escassez e a perda de biod iversidade; a

polui~ao tambem.

• Quem mais consome agua?

Em termos setoriais e a agricultura.

Ela extrai cerca de 69% dos recursos

hidricos no mundo; a industria, mais ou

menos 23%, e 0 consumo domestico,

apenas 8%. Mas e 0 sistema industrial que

esta na base do a,umento do usa da agua.

Ele promoveu a urbaniza~ao, a eleva~ao do

consumo domiciliar e agro-pastoril; e a

agricultura moderna, irrigada e integrada a

industria que extrai toda essa agua. Direta

ou ifldiretamente,,€ a ind(jstria a maior

responsavel pela polui~ao dos corpos

hidricos. Se 0 consumo domestico e tao

pequeno, por que tanto carnaval com a

torneira aberta? Outro dia a TV noticiou que

uma conhecida ONG promoveu uma

viagem de balao para levantar e estudar a

qualidade do rio Paraiba do SuI. Depois da

reportagem constatar a precariedade das

condi~6es do rio, encravado numa das

regi6es mais industrializadas e populosas

do Brasil, a mensagem do ambientalista em

rede nacional foi: se cada um de nos

soubesse 0 quanta e importante diminuir

minuto de tempo no~banho ... Longe de mim

fazer apologia do desperdicio! Sou

extremamente cuidadosa e no cotidiano

'procuro mostrar que nao se deve gastar

agua inutilmente. Mas p.or que fugir da

questao central? Por que sistematica mente

se insiste em nao apontar os verdadeiros

responsa\(eis pela escassez? Quem, de fato,

se apropria da agua, da terra, das minas

etc? "0 que" ou "quem" transforma a

natureza em dinheiro?

Mas as pessoas nao costumam

racionalizar 0 usa da agua em duas

residencias ...

E verdade; enos, brasileiros, no

geral, somos perdularios. Esse

comportamento esta ligado a existencia da

agua enquanto materia em menor ou maior

quantidade e a fatores econ6micos, socia is,

politicos e culturais. Um frances utiliza, em

media, 547 metros cubicos de agua por

ana; um canadense, 1.623 m; um

america no, 1.840 m, e um senegales,

apenas 151 m! Israelitas utilizam quatro

vezes mais agua que palestinos [alias,

proibidos de perfurar po~os na Cisjordania

sem a autoriza~ao das autoridades militares

israelenses desde a Guerra dos Seis Dias

(1967)]. Na Zona Sui do Rio de Janeiro, a

oferta media de agua e de 600 litros/hab./

dia e na Baixada Flutninense de apenas 80

litros. Cerca de 1 bilhao e 400 milh6es de

pessoas no mundo nao tem acesso a agua

tratada; 300 milh6es morrem anualmente

de doen~as ligadas a contamina~ao hidrica.

No Brasil. e no l)Jorte e no Nordeste onde

estao os maiores percentuais de domicilios

fora da rede geral de abastecimento. as 5%

mais ricos do mundo consomem 86% de

todos'os bens e servi~os produzidos, e os

5% mais pobres, pouco mais que 1%. Esses,
dados mostram quem, do ponto de vista

individual, mais consome a natureza e,

claro, a agua. Por outro lado, nao deixam

vez aos argumentos daqueles que partem

do postulado de que a produ~ao visa a

satisfazer as necessidades humanas.

Voce demonstra preocupa~ao com

a irriga~ao no Nordeste. Por que?

Como eu disse, a moderna

agricultura e a maior consumidora mundial

de agua. Em 1998 0 Brasil irrigava menos,
de 10% de seus 29 milh6es de hectares

potencialmente irrigaveis. E pouco, dizem;

ha muito 0 que crescer. E verdade. M'as esse

pequeno percentual de area irrigada

representava 63% de toda demanda de

agua! Essa e a questao central se estamos

realmente preocupados com a escassez. Em

1998, cerca de 17% do total irrigado estava

no Nordeste, mas algumas coisas precisam
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ser observadas: 0 Nordeste usa cerca de

45% de seu potencial irrigavel. Esse e 0

maior indice do Pais; e aqui que essa

pratica mais vem crescendo. Possuimos

apenas 3% das aguas superficiais

brasileiras e 67% delas estao no Sao

Francisco, ja intensamente utilizado; nas

regi6es tropicais secas, a exigencia de agua

na irrigac:;:aoe muito grande. Como nao

perceber a contradic:;:ao que representa

promover 0 desenvolvimento da regiao

mais carente em agua atraves da atividade

que mais a consome? E certo que 0 Brasil

precisa de d6lares, mas sera razoavel 0

semi-arido nordestino exportar agua na

forma de uva, manga etc? Sera esse 0

caminho da tao propalada integrac:;:ao

competitiva no mercado 'globa,l? Na bacia

sedimentar do Maranhao (Parnaiba). temos

o terceiro maior aquifere subterraneo do

pais. E claro que devemos utiliza-Io, mas e

precise lembrar que as aguas subterraneas

integram-se as de superffcie e as aguas

f6sseis sac exaurfveis se utilizadas noritmo

exigido pela grande produc:;:ao.Sao muitos

os exemplos mundiais de rebaixamento e

contaminac:;:ao do lenc:;:olfreMico pela

extrac:;:aoexcessiva, inclusive em paises

desenvolvidos onde, supostamente, impera

a racionalidade na explorac:;:aodos recursos

hidricos. Ha bacias de afluentes do Sao

Francisco em que'os pequenos agricultores

e a populac:;:aoem geral passaram a sofrer

falta d'agua com a chegada dos grandes

irrigantes. Alias, apesar das bdmba~

P'?tentes e dos poc:;:osprofundos a agua ja

comec:;:aa escassear tamb~m para os

grandes produtores. 0 Nordeste e a regiao

de menor potencial hidrico do Brasil e e "

populoso: segundo 0 ultfmo Censo

Demografico, em 2000 abrigava cerca de

28% da populac:;:aobrasileira. Aqueles que

se preocupam verdadeiramente com 0

futuro da maioria dos brasileiros e

entendem 0 acesso a agua como direito a

pr6pria vida nao podem se deixar encantar

pela elevada produtividade da fruticultura

irrigada no semi-arido. E precise lembrar·

que apenas dentro de certos limites a agua

e um recurso renovavel. 0 probler:'a e qu~,

ao contrario do C6d'igo de Aguas d,e 1934, a

Lei 9.433 s6 prioriza 0 consumo humane

em caso de escassez. Por outro lado, como a

lei e bastante geral seu verdadeiro alcance

s6 sera entendido levando-se em conta os

caminhos que estao sendo trac:;:adospara 0

pais. Aqueles que apontam como grande

saida para 0 Nordeste a exportac:;:aode

frutas e graos nao se cansam de falar em

desenvolvimento sustentavel- 0 que sera

que querem dizer com isso?

De acordo com a Lei de Recursos

Hidricos a agua e um "bem de

dominie puqlico". E possivel 0

comercio desse tipo de bem?

Em primeiro lugar, e precise ressaltar

que a Lei 9.433 de 08/01/1997 modifica a

forma de apropriac:;:ao e usa de um elemento

da natureza essencial a vida e a produc:;:ao

que tende a se tornar escasso. Portanto, sua

importancia polftica e econ6mica e imensa.

Excec:;:aofeita as aguas pluviais, no Brasil

nao existem mais aguas particulares; toda

agua e de "dominio publico" ou "uso

comum". Significa dizer que a natureza

jurfdica da agua nao e publica nem privada,

e "difusa", e que sua titularidade repousa

no pr6prio povo. Como bem de "dominio

publico" a agua nao pode ser incorporada

,ao patrim6nio privado de qualquer pessoa

ffsica ou juridica, e a Lei e clara ao declarar

que as aguas sac inalienaveis. Em segundo

lugar que 0 usa da agua estara sujeito a

outorga, isto e, condicionado a obtenc:;:aode

um direito de uso. Ao comprar uma terra,

nao se adquire automaticamente 0 direito

de utilizar suas aguas, salvo em casos

insignificantes. Em terceiro que,

oficialmente, a agua no Brasil nao e mais

um bem livre, cujo acesso e gratuito, e sim

um bem econ6mico, isto e, que possui

prec:;:o.

A inexistencia de direito de

propriedade real sobre a agua impossibilita

que os direitos de usa sejam registrados

como patrim6nio do concessionario, sejam

penhoraveis e hereditarios; a agua nao

pod era ser vendida como ocorre com a terra,

quer dizer, nao havera compra e venda de

tftulos de propriedade de mananciais
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hfdricos. 0 pagamento pelo usa da agua

pode ser assimilado a uma renda, tal como

a renda da terra que conhecemos e devera,

em principia, ser aplicado prioritariamente

na bacia em que foi arrecadada. Mas como

a Lei nao profbe au disciplina as

transferencias de direitos entre outorgados,

abre espac;o para a comercio da agua bruta.

Como eu disse, nao se trata de comprar e

vender tftulos de propriedade de

mananciais e sim de "direitos de usa". Esta

possibilidade dependera da legislac;ao

referente a outorga, que obedece a lei

federal no caso das aguas sob domfnio da

Uniao e a lei estadual no caso dos

mananciais sob domfnio dos estados. Isto

significa que parte dessa renda da agua

pod era ser apropriada par concessionarios

desse bem de domfnio publico

independentemente do usa que dela

possam fazer. Mas e bom que se diga que a

Lei 9.433 preve a suspensao da outorga

caso a concessionario nao fac;a usa de seus

direitos par tres anos consecutivos, a que,

de certa forma, imp6e limites ao mercado,

au melhor, a especulac;ao com a agua tal

como se especula com a terra, au com a

pr6pria agua, como deputados brasileiros

constataram ocorrer no Chile.

Qual e a prec;o da agua? Como

ele se estabelece?

Tratar a agua como um bem

econ6mico e uma tendencia mundial que se

amolda perfeitamente a crescente escassez,

a apropriac;ao do ambientalismo pelos

governos, pelas instituiC;6es internacionais e

pelo capital. Adequa-se tambem ao

questionamento do Estado interventor e

provedor de servic;os essenciais a vida.

Segundo as pressupostos da economia

neoclassica, nos quais se assenta a

cobranc;a pelo usa da agua bruta, bem

econ6mico e aquele que, par ser escasso, e

inca paz de atender a uma demanda

ilimitada e essa raridade Ihe confere prec;o.

Quanta mais raro um bem, maior deve ser a

seu prec;o. Partindo do principia de que as

homens sao racionais e agem visando a

maximizar ganhos individuais, argumentam

que se a agua for gratuita au seu prec;o

subsidiado, as indivfduos nao irao aloca-Io

eficientemente. Pagar pela agua um prec;o

que exprima seu verdadeiro valor, au seja,

sua raridade, ira faze-Ios utiliza-Ia

racionalmente, escolhendo atividades mais

rentaveis e evitando desperdfcios. Ao pagar

pela agua, a agricultor ira optar par cultivos

que tem maior valor no mercado,

abandonar sistemas de irrigac;ao antigos e

optar par outros mais modernos e mais

eficientes, que economizem agua etc. Se as

empresas de captac;ao e tratamento d'agua

pagam pela agua que extraem dos

mananciais, seus custos aumentam e a

agua chegara mais cara em nossas casas;

com isto fecharemos a torneira ao escovar

as dentes, demoraremos menos no banho

etc. Resumidamente, esse e a principia que

justifica a cobranc;a pelo usa da agua:

promover seu usa racional e, assim, a

pr6pria conservac;ao. Duas quest6es devem

ser colocadas: esta proposic;ao reforc;a a

individualismo, grande responsavel pela

crise ambiental; aos bens econ6micos tem

aces so aqueles que podem par eles pagar e

a agua, elemento essencial a vida, e um

direito de todos. E como saber a verdadeiro

valorda agua? Como descobrir a seu prec;o?

Haveria basicamente dais caminhos: a

primeiro e a formac;ao de um mercado no

qual sao transacionados mais au menos

livremente tftulos de direito de usa e as

prec;os sao formados pela lei da oferta e da

procura. 0 Chile, primeiro pafs da America

Latina a modernizar sua legislac;ao hfdrica

e, unico no mundo, a possuir um mercado

nacional de aguas, optou par esse caminho.

Atenc;ao: isto acontece sem que a agua

tenha deixado de ser um "bem nacional". A

segunda via foi a escolhida pelo legislador

brasileiro: a negociac;ao e fixac;ao de prec;os.

A negociac;ao podera ter par base

simulac;6es nas quais se busca descobrir

qual a maior prec;o que a consumidor

estaria disposto a pagar. Esta safda em

geral e proposta par aqueles que

consideram impr6prio privatizar bens

ambientais au essenciais e insubstitufveis;

pelos que percebem a grande rejeic;ao a

reformas que, sem qualquer disfarce,
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transformem a agua em uma mercadoria

como outra qualquer; daqueles que avaliam

que a montagem de instrumentos materia is

e institucionais para a formagao do mercado

e mais onerosa e, finalmente, dos que veem

esta via como um "passo inicial" rumo ao

mercado porque este sim, seria 0 mais

eficiente alocador de recursos (intengao

clara em alguns textos do Banco Mundial

ou se seus funcionarios).

A cobranga pelo uso da agua nao

e positiva ja que os recursos poderao

ser investidos na recuperagao dos

mananciais?

E claro que a perspectiva de

recuperar mananciais e executar obras que

previnam enchentes ou secas e positiva.

Mas vamos voltar ao ponto central: quais as

forgas que se serviram e se servem do

desenvolvimento que levou a degradagao

dos recursos hfdricos? Por que precisamos

buscar agua a longas distancias, executar

grandiosas obras de infra-estrutura para

evitar sinistros e gastar cada vez mais com

o tratamento da agua? Enfim, a quem cabe

a responsabilidade pela crise ambiental e

hfdrica, nao s6 no Brasil, mas no mundo? E

mais ... quem, de fato, ganhara com a

recuperagao desses mananciais? 0 capital

precisa ter a base material da produgao que

ele destruiu recuperada e 0 mecanismo da

cobranga pelo uso da agua e uma forma de

transferir estes custos para a sociedade. Por

outro lado, a cobranga nao apenas

mobilizara uma imensa massa de recursos

como, ao ser implementada abrira novos e

promissores mercados. Imagine os lucros

que envolverao a montagem e 0

gerenciamento dos sistemas necessarios a

plena implantagao das outorgas, a pesquisa

e 0 monitoramento das informag6es que

alimentarao os bancos de dados, a

modernizagao dos sistemas de irrigagao, a

substituigao e revisao das redes de

abastecimento urbano, a recuperagao dos

mananciais degradados etc. 0 que esta em

jogo nao e apenas 0 comercio da agua bruta

e da agua engarrafada (aguas canadense e

francesa encontram-se em disposigao de

uns poucos nos supermercados de

Teresina). mas, tambem, centenas de outros

servigos ligados ao abastecimento. Do

mesmo modo que os problemas, as

solug6es encontradas para enfrenta-Ios saD

parte de um contexto no qual tecnologia,

relag6es s6cio-econ6micas, padr6es

culturais e estruturas de poder imbrincam-

se as condig6es naturais. Por exemplo:

quem, de fato, ira se beneficiar com

grandes obras hfdricas como a transposigao

das aguas do Sao Francisco, Tocantins e

tantas outras que estao em pauta? Com isso

quero dizer que as polfticas publicas, a Lei

9.433 e seus instrumentos s6 podem ser

compreendidos a partir dos rumos que

estao sendo tragados no Pafs.

De que modo a ALCA pode

interferir em nosso meio ambiente?

Vamos falar da Zona de Livre

Comercio da America do Norte, 0 NAFTA,

que e uma realidade e na qual se inspira a

ALCA e tomar como exemplo a agua,

insubstitufvel e essencial ao meio ambiente

e a vida. A definigao de "bem" da NAFTA

baseia-se no GATT e inclui todo tipo de

agua doce, ate mesmo as aereas! Seu

capftulo que regula 0 comercio e os

investimentos em servigos e 0 que trata dos

direitos dos investidores incluem aqueles

ligados a agua. Isso significa que a agua

torna-se um bem comercial, um servigo e

um investimento. Os pafses signatarios

deste acordo devem conceder 0 mesmo

tratamento a todos os capita is,

independentemente de sua origem, e, uma

vez iniciada a exportagao de um bem ou

servigo de um pafs membro para outro, este

fluxo nao pode ser interrompido ou limitado

por leis locais. Caso uma empresa que

tenha sua sede social em um dos pafses

signatarios considere nao estar recebendo 0

mesmo tratamento dos capitais nacionais

ou se sinta prejudicada em seus ganhos

futuros devido a legislagao local, ela pode

solicitar judicialmente uma indenizagao.

Veja bem: as empresas s6 podem

questionar os pafses nos quais nao tenham

sua sede social. Esse dispositivo, na pratica,

impede polfticas ambientais

independentes. Tenho informag6es de que
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saD muitos os questionamentos da

legislac;ao referente ao meio ambiente e a
saude nos paises do NATA, e uma delas

envolve uma empresa americana que

exportava agua a granel do Canada.

Suponhamos que a ALCA aprove

dispositivos semelhantes e que, no futuro,

nosso Pais comece a exportar agua da

Amazonia. Se, por razoes ambientais ou

para atender as necessidades de outras

regioes, 0 Brasil suspender ou limitar esse

neg6cio, estara sujeito a indenizar as

empresas estrangeiras envolvidas. Esta

perspectiva e absurda? Nao! A exportac;ao

da agua bruta ja e uma realidade no mundo

e e uma prMica incentivada pelo Banco

Mundial (que tem tido influencia decisiva

nas reformas hidricas realizadas em

inumeros paises). A Lei 9.433 nao impede

esse tipo de comercio e ao separar 0 direito

de propriedade da terra do direito de usa da

agua, que deve ser com prado atraves de

outorga, facilita esse caminho. Dizem que a

agua tende a se tornar uma grande

commodity neste seculo e que 0 Brasil e um

dos paises que mais tem agua para vender.

Isso significa que somos competitivos no

ramo? Volto a lembrar: nao se pode pensar

na Lei 9.433 desligada da polftica

macroeconomica e da forma como 0 pais se

integra na economia mundial. Tao ou mais

importante que a ALCA saD os acordos

patrocinados pela OMC, sobre os quais

pouco sabemos. Essa organizac;ao visa

eliminar a toda e qualquer barreira

comercial entre os paises e tem poder de

punir aqueles que julga nao cumprir suas

regras. Seus acordos abrangem uma serie

de servic;os hidricos e a inclusao da agua

como um servic;o ambiental esta em

discussao. A ALCA e a OMC apontam para

o desenvolvimento do comercio mundial e,

portanto, da produc;ao. Isso implica em

aumento do usa da agua, mas, sabemos

que nao garante 0 acesso da grande

maioria da populac;ao mundial sequer aos

bens essenciais.

( Footnotes)
'Polyana Saraiva e jornalista e

estudante do Curso de Economia da UFPI.

Sessao
de leitura
sobre as
ideias de
Celso
Furtado

Aos 84 anos e deixando um

memoravel legado, 0 imortal Celso Furtado

despediu-se em 20 de novembro de 2004.

Um dos mais importantes intelectuais

brasileiros da segunda metade do seculo

XX, Furtado e lembrado pela vastidao e

profundidade de sua obra, que contribuiu

para desnudar a hist6ria economica do

Brasil e esclarecer os processos de

desenvolvimento de economias

subdesenvolvidas em redor do mundo.

Furtado conseguiu, ao longo de sua vida,

ser um arguto observador da realidade

mundial, um pensador com cossao e

profundidade e um ativo i.nterventor nas

frentes polftica e academica.

Para homenagea-Io e trazer aos

estudantes da Universidade Federal do

Piaui um pouco da densidade desse grande

te6rico do desenvolvimento, e que 0

Mestrado em Desenvolvimento e Meio

Ambiente (PRODEMNUFPI/TROPEN). 0

Departamento de Ciencias Economicas, a

Coordenac;ao do Curso de Economia e 0

Centro Academico de Economia

promoveram em 03/12/2004 uma Sessao
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de Leitura sobre as ideias de Celso Furtado.

Na ocasiao, professores, economistas e

estudes de economia puderam resgatar

diversos aspectos da sua vida e obra. 0

evento fez-se acompanhar de uma mostra

com varias imagens que retratavam sua

trajet6ria pessoal, academica e polftica; da

exposi<;:ao de alguns de seus livros e

exibi<;:aodo trecho de uma entrevista

concedida em 1997 ao programa Conexao

Roberto D'Avila, na rede Educativa.

A mestranda do TROPEN, Aracy Alves

discorreu sobre varios eventos que

marcaram a marcha de Furtado, desde 0

seu nascimento na pequena Pombal-PB,

em 1920, ate a proposi<;:ao do seu nome

para 0 premio Nobel de Economia, no ana

de 2003. 0 autor desse artigo apresentou a

repercussao e abrangencia da obra desse

grande Mestre em todo 0 mundo,

influenciando toda uma gera<;:aode

economistas brasileiros e estrangeiros. A

professora Ma Elizabeth Duarte Silvestre

discutiu 0 projeto de desenvolvimento para

o Nordeste, construfdo por Furtado em idos

dos anos de 1950. 0 professor Felipe

Mendes revelou eventos marcantes da

atua<;:aopolftica de Furtado. A formula<;:ao

de uma teoria de desenvolvimento

percebida na rica produ<;:ao literaria de

Furtado foi trazida pela professora Jafra

Alcoba<;:aenquanto a professora Socorro

Lira apresentou as correntes de

pensamento e autores que influenciaram a

sua forma<;:ao e maturidade te6rica. 0 aluno

Luciano discorreu sobre a crftica que

Furtado fazia as elucubra<;:oes classicas de

desenvolvimento, enfatizando a analise

sobre a teoria schumpeteriana. A

pesquisadora Fatima Vieira expos a

relevancia de Furtado na forma<;:ao e

consolida<;:ao do pensamento cepalino e

finalmente os professores Luiz Carlos

Rodrigues Cruz Puscas, Antonio Carlos

Andrade e Samuel Costa Filho deram seus

depoimentos indicando a importancia de

Furtado em suas forma<;:ao pessoais, bem

como de toda uma gera<;:aode cientistas

sociais nas ultimas decadas.

Concluindo as homenagens, 0 Centro

Academico de Economia passou a ser

denominado Centro Academico Celso

Furtado, evidenciando nas paredes da UFPI

o que ja se incorporou na hist6ria do curso

de Ciencias Economicas, a presen<;:a

constante de um dos maiores economistas

brasileiros.

(Footnotes)
'Joao Soares da Silva Filho -

economista, Mestre em Desenvolvimento
e Meio Ambiente (PRODEMA/UFPI/

TROPEN). Participou na organiza<;;:ao do
evento.
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