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Apresenta^ao 

Em 1996, a Faculdade de Economia, Administra^ao e Contabilidade da USP comemorou o 

cinqiientenario de sua fundagao. Diversas atividades comemorativas ocorreram ao longo do ano 

para celebrar a ocasiao e, dentre estas, esteve a conferencia internacional sobre Globaliza9ao, 

ocorrida em maio desse ano, que tive a honra de organizar (alem de muito trabalho). Tive a ideia 

desta conferencia no comego de 1995, ao voltar dos Estados Unidos, onde passei o ano de 1994 

como pesquisador visitante {visiting scholar) na Universidade de Harvard. No comego de 1995, 

o tema "globalizagao" ainda nao era urn topico tao conhecido como se tornou em 1996. Mas, a 

posteriori, uma conferencia com o porte e a diversidade dos pensadores que estiveram presentes, 

um ano de prepara9ao e ate pouco. 

Nesta ocasiao, infcio de 1996, recebi o apoio dos Professores Denisard Alves, Diretor da 

FEA, Eleuterio F S. Prado, Chefe do Departamento de Economia, e Juarez Rizzieri, Presidente 

da PIPE. Registro o men agradecimento pela compreensao e pelos recursos da FEA e da PIPE 

que arcaram com quase a metade das despesas. A outra metade veio de patrocinadores privados 

(Bradesco, Banco SR&L, Chase-Manhattan, Mappin, BM&F, Bovespa, Eletros e Siemens do 

Brasil), de agendas de pesquisas como CNPq, Fapesp e de apoios como os do Consulado 

1 Professor FEA-USP. 
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Americano, Corecon de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo e Jornal do Economista, a quern 

tambem manifesto o meu reconhecimento. 

A conferencia propriamente dita foi um evento importante e os textos ineditos apresentados 

serao impresses em livro que esta em fase de prepara^ao. Houve trocas memoraveis de opimoes 

contrastantes, como as ocorridas entre Jeffrey Sachs e Joao Sayad, Sachs e Francis Chesnais, 

Juan Carlos Lerda e Roberto Frenkel vs. Adroaldo M. da Silva, e outras.2 Aconteceram tambem 

momentos de avan^o no entendimento de crises financeiras nas condi^oes atuais, nas 

apresentagoes de Richard Dale, Amar Bhattachariya e Affonso Celso Pastore. Uma listagem dos 

participantes das mesas, que se segue a esta apresenta^ao, evidencia a qualidade dos 

apresentadores e debatedores. 

A abertura da conferencia foi feita pelo Chanceler Luiz Felipe de Lampreia, que foi 

convidado e aceitou expor a visao da diplomacia brasileira acerca desta nova quadra historica, 

bem como os desafios que ela coloca no contexto das relagoes internacionais. Para o 

encerramento da reuniao foi organizado um painel, cuja transcrigao sucede a esta apresenta^ao. 

Os participantes do painel foram convidados a tomar por base o que se discutiu sobre 

globalizagao para avaliar o momento presente da economia brasileira. Nossa ideia, portanto, era 

permitir uma brecha para um debate mais especffico sobre as condi96es da nossa economia e os 

desafios que ela enfrenta. 

Para dar ao leitor uma visao dos temas que foram discutidos na conferencia e de algumas das 

conclusoes preliminares que foram alcangadas preparei o texto a seguir, o qual procura definir e 

sublinhar alguns dos aspectos principais desse processo que se chama globalizagao. 

Globaliza^ao 

Globaliza^ao e o termo que vem sendo usado para designar o perfodo iniciado neste final do 

seculo XX, que e marcado por uma internacionaliza^ao extensa de diversas facetas da vida 

humana. Em grandes tragos, globalizagao refere-se a intensificagao das trocas de bens, servigos, 

informa96es, viagens e ao intercambio de bens culturais de origens distintas, embora nem todos 

com pesos iguais. Ademais, a atual epoca historica caracteriza-se pela expansao da ordem social 

capitalista para quase todo o globo, com pouqinssimas excegoes. Neste sentido, a economia 

passou a ter uma dimensao preponderante na vida moderna, tendo por substrate a observancia de 

leis de mercado e prinefpios capitalistas de organizar a vida economica (com reflexes na ordem 

social). Generalizando, globaliza9ao e o perfodo historico atual marcado pela ampliagao das 

2 Vide o excelente relate e as reflexoes da Profa. Leda Paulani sobre essas quedas de bra^o no artigo "Globalizagao- 

novo contexto... velhas questoes", Boletim Infonnagdes FIFE, 189, junho de 1996, p. 18-21. Dois outros bons 
artigos sobre a conferencia sao: "Globalizcigdo e o polemico fluxo de capitals'' de Renata Rondino, Jornal do 
Economista, junho de 1996 e "Globalizagdo represent a a nova fase do capitalismo do seculo XXI" de Milton 
Saldanha, Jornal do Economista, maio de 1996. 
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trocas economicas e culturais entre os habitantes da terra, em uma fase de extravasamento da 

ordem capitalista. 

A existencia de trocas internacionais de bens e servi90s e antiga, e sen mero crescimento nao 

seria suficiente para caracterizar urn processo como novo, mas a velocidade a qual essas trocas 

tern sido feitas e, principalmente, a maior exposigao as informagoes culturais, ambas com 

crescimento exponencial na ultima decada, tornam distinta a atual etapa. 

Cinco fatores fornecem o combustfvel desta expansao. O primeiro e a mudanqa tecnologica 

acelerada, baseada na informatica e na capacidade maior de processar informagoes rapidamente, 

a baixo custo e a aplicagao disso em maquinas modernas voltadas para o processo produtivo. A 

comunicagao via satelites e a redu^ao dos custos de transmissao de informagoes culturais por 

meios eletronicos (televisao, telefone, fax, internet etc...) constituem o segundo fator. Terceiro, o 

barateamento e o aumento substancial na oferta de transporte internacional tern levado a um 

crescimento notavel das viagens ao exterior. Quarto, o transbordamento das institui^oes 

capitalistas para quase todas as areas da Terra subseqiiente a derrocada do socialismo real tal 

como existia no Leste Europeu. Quinto, a desregulamentaqao dos mercados financeiros 

domesticos nos pafses dndustrializados e seu crescimento para uma competigao 

internacionalizada resultaram em acesso mais facil aos financiamentos internacionais. A maior 

agilidade e o maior volume de recursos intermediados por meio deste mercado e, por si so, uma 

das caracterfsticas mais distintas da nova ordem internacional - trazendo tanto implicagoes 

beneficas quanto um grande potencial instabilizador. 

Os principais pontos de concordancia dos debates podem ser resumidos nos seguintes: 

O primeiro deles e que a globaliza^ao decorre de dois fatores: da revolugao tecnologica e da 

liberalizagao financeira dos mercados de capitais dos pafses industrializados. 

Segundo, a observagao de que a globaliza9ao trara tanto uma maior homogeneiza9ao do 

consumo e da produ9ao de bens de baixa e media tecnologia quanto de uma individualiza9ao e 

diversifica9ao de produtos "nobres" relacionados ao lazer e ao bem-estar individual. On seja, os 

bens consumidos em larga escala serao concentrados em grandes unidades produtivas, e seu 

consumo se tornara massificado, mas os produtos de consumo individualizado permitirao o 

aparecimento de ampla gama de produtos bastante diversificados e de qualidades diferentes. 

O processo de integra9ao entre pafses e mercados, no entanto, tern velocidades distintas de 

acordo com cada pafs. No grupo dos pafses de renda alta e de renda media (dentre os quais se 

incluem o Brasil e nossos vizinhos do Mercosul), o ritmo e e continuara sendo intense. Ja nas 

regioes mais pobres, o ritmo sera mais lento e em alguns casos quase nulo. Pode-se comparar a 

globaliza9ao ao processo de sele9ao darwiniano, no qual os mais ageis e adaptativos sairao 

vencedores. A tendencia e a de que a disparidade de renda entre os pafses dos dois grupos 

aumente. 
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O Estado deve sofrer uma diminuigao de sua participagao na economia. A condu^ao de 

politicas sociais, a expansao e manuten9ao da qualidade na educagao e a provisao de seguran9a 

serao os campos reservados as politicas governamentais. O desafio as democracias ocidentais e 

de como manter uma razoavel rede de prote9ao social paralelamente a praticas capitalistas 

ditadas pela necessidade de sustentar a competitividade das economias nacionais (leia-se baixo 

custo de produ9ao em dolares). 

A globaliza9ao tern vindo acompanhada da forma9ao de blocos regionais fortalecidos polftica 

e economicamente. Parece mais facil implementar acordos regionais de diminui9ao de barreiras 

comerciais entre pafses vizinhos pela sua verifica9ao mais facil do que acordos multilaterais que, 

pela sua generalidade, sao menos "visiveis" Assim, o final do seculo XX e tanto um perfodo de 

crescente internacionaliza9ao quanto de crescente regionalismo em termos de blocos 

economicos. 

As diversas conseqiiencias da globaliza9ao apenas come9am a se esbo9ar. Neste sentido e 

prematuro inferir sobre os seus desdobramentos futures. Nao se pode, no entanto, nem ignorar 

que o processo veio para ficar, e nao depende da vontade de indivfduos, nem crer que nada de 

novo esta ocorrendo. A globaliza9ao, do ponto de vista historico, tern antecedentes no mundo 

ocidental em outros penodos de grande internacionaliza9ao, como a era helenica dos seculos IV 

a I A.C., a Pax Romana dos seculos I a IV D.C., ou a Pax Britanica de 1850 a 1914. Entretanto, o 

perfodo atual (que corresponderia ao de uma Pax Americana) tern suas especificidades e 

dinamica propria. Uma das posturas menos inteligentes diante da globaliza9ao e insistir que a 

internacionaliza9ao que assistimos hoje e comparavel a que ocorreu no final do seculo XIX. Esta 

reflexao pouco acrescenta e assume o direito de praticar pregui9a intelectual para nao buscar 

entender os processes diferenciadores da etapa atual de desenvolvimento do capitalismo e as 

inumeras implica96es que as rapidas transforma96es tecnologicas estao causando. 

Todo processo historico novo produz incerteza em sen infeio. Nao poderia ser de outra 

forma, porque o novo nao nasceu inteiramente e o velho ainda nao morreu de todo. A mudan9a 

tecnologica, a velocidade dos contatos internacionais e a maior pressao competitiva que estao 

presentes nas transforma95es em curso sao fatos perceptfveis, mas cujas implica9oes na vida 

polftica e social futura ainda e diffcil de prognosticar. Diante do processo novo, cabe estuda-lo e 

tentar entende-lo para poder formular politicas de defesa, quando isto for necessario, ou para 

emula-lo, quando isto for vantajoso. 

Lista dos participantes nos debates da conferencia 

Apresentadores de textos: Luiz Felipe Lampreia, Jeffrey Sachs, Allain Lipietz e Danielle 

Leborgne, Fran9ois Chesnais, Pier Carlo Padoan, Renato Bauman, Richard Dale, Roberto 

Bouzas, Roberto Frankel e Mario Damil, Alvaro A. Zini Jr., Peter Nunnenkampt, Erich 

Gundlach, Michael Green, Barbara Stallings e Stephany Griffth-Jones, Juan Carlos Lerda. 
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Debatedores: Denisard Alves, Embaixador Marr Caramuru, Roberto Mangabeira linger, 

Eduardo Giannetti da Fonseca, Alofsio Araujo, Reinaldo Gongalves, Octaviano Canuto, Maria 

Jose Willumsen, Carlos Ivan Simonsen Leal, Affonso Celso Pastore, Juarez Rizzieri, Renato 

Fragelli, Luiz Gonzaga Belluzzo, Wilson Suzigan, Joaquim Eloi Cirne de Toledo, Marcos 

Campomar, Adroaldo Moura da Silva, Leslie Armijo, Joao Sayad, Gesner de Oliveira, Luciano 

Coutinho. 
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Palestras 

Jeffrey Sachs 

O objetivo desta apresentagao e trazer algumas observagoes sobre a situa9ao atual do BrasiL 

Existem questoes tanto de curto quanto de longo prazo que sao muito importantes, tendo em 

vista a meta de se recuperar o crescimento economico do pafs (vale dizer, uma taxa media de 

pelo menos 6% ao ano). O Piano Real parece ter colocado as condi95es para que se obtenha, de 

forma sustentavel e preservando-se a estabilidade macroeconomica, taxas ate mais elevadas de 

crescimento, tais como 7 a 8% ao ano. 

Cumprir esse objetivo de conciliar um elevado ritmo de crescimento economico com baixas 

taxas de infla9ao, porem, demanda ainda muito trabalho, pois parece obvio que a situa9ao 

macroecomica ora vigente nao levara a esse objetivo imediatamente. Nas circunstancias atuais, 

ou seja, no curto prazo, o crescimento economico no Brasil esta sendo abaixo do almejado. Mas 

isso podera continual* a ser verdadeiro, mesmo no medio prazo se algumas importantes altera96es 

na estrategia economica nao forem feitas. 

Claramente, o Brasil esta hoje numa situa9ao de polftica fiscal bastante expansiva, combinada 

com uma polftica monetaria muito apertada. Assim, nao e precise mais do que simples 

ensinamentos de livros-texto para concluir que, quando se combina elevadas taxas de juros com 

supervaloriza9ao da moeda e quando se acrescenta a esse quadro um resfduo de pressao 

inflacionaria ainda existente, o remedio obvio e apertar a polftica fiscal, afrouxar a polftica 

monetaria, reduzir as taxas de juros e permitir que a moeda se desvalorize em termos reais. Este 

conjunto de medidas promoveria o crescimento economico de longo prazo por meio da eleva9ao 

da taxa de poupan9a da economia; em primeiro lugar pela eleva9ao da taxa de poupan9a do 

governo mas, depois, devido ao proprio crescimento, pela eleva9ao tambem da taxa de poupan9a 

do setor privado. 

Portanto, parece extremamente simples diagnosticar o mix de polftica economica necessario. 

Ao mesmo tempo, porem, tudo isso parece extremamente diffcil de se fazer no Brasil. Apesar 

disso, e importante dizer com clareza o que precisa ser feito porque o debate economico ate 

agora tern sido muito estreito. A polemica que se tern observado nos ultimos tempos resume-se a 

questao sobre a pertinencia ou nao do afrouxamento da polftica monetaria. Mas a verdadeira 
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polftica que deve ser defendida e: sim, e necessario uma polftica monetaria mais frouxa, mas 

somente em um contexto de mudangas significativas na polftica fiscal. E de que modo se pode 

afrouxar a polftica monetaria se nao se consegue aprovar no Congresso uma reforma do sistema 

previdenciario? 

E praticamente impossfvel sustentar a credibilidade da polftica monetaria apenas nela mesma, 

ou seja, num contexto de extrema dificuldade da polftica fiscal. E lamentavel o que aconteceu no 

ultimo ano, quando o deficit publico sofreu um expressivo aumento (os dados disponfveis 

mostram que o o deficit publico foi da ordem de 5% do FIB em 1995). Boa parte desta 

dificuldade advem de promessas que foram feitas em 1994, previamente a mudanga de governo. 

Alem disso, essa situagao foi encaminhada de modo equivocado em 1995. Esta e uma das 

razoes que explicam por que um programa de estabiliza^ao absolutamente brilhante esta 

enfrentando tantas dificuldades no momento atual. Se nao tivesse havido esse grande 

crescimento dos gastos governamentais com salaries do funcionalismo publico e em outras areas 

do setor publico, entao as taxas de juros poderiam ser mais baixas, o que resultaria tambem numa 

grande economia para o orgamento publico em fun9ao do efeito dos juros sobre as despesas do 

governo. Assim, uma grande parte dos problemas atuais relatives ao baixo ritmo do crescimento 

poderia ter sido evitada, e o Brasil estaria singrando tranquilamente com uma estabiliza^ao bem 

sucedida e com taxas de crescimento que poderiam ser pelo menos 2% maiores do que as atuais. 

Infelizmente, contudo, as coisas parecem ter caminhado na diregao errada em 1995. 

Quanto mais se postergam as reformas, mais diffcil vai se tornando para os governos 

conseguir realiza-las. E uma lei basica da polftica aquela que diz que nao se consegue fazer coisa 

alguma com as eleigoes aproximando-se. Esta nao e a situagao atual, ainda, mas logo sera. Como 

o tempo passa rapido demais quando se necessita fazer grandes reformas, como a reforma fiscal, 

e preciso faze-lo o mais rapido possfvel, ou seja, imediatamente apos as eleigoes, assim que o 

novo governante assume o cargo. Quase todas as reformas de sucesso sao negociadas nos 

primeiros seis meses de governo; depois disso, torna-se extremamente complicado dar esses 

passos diffceis, pois nao se tern a vantagem do bom momento politico. 

No fundo, estou apenas instando o governo brasileiro para que realmente acelere seus ajustes 

fiscais agora. E preciso compreender que a possibilidade de se fazer mais no futuro esta indo 

embora muito rapidamente e que o governo tera tido de fato muita sorte se, numa situagao dessas 

de eterna postergagao, nenhum desastre tiver ocorrido ate o final do atual mandate. E se esse 

governo nao consegue aprovar no Congresso a reforma do sistema previdenciario e se ele nao 

pode fazer as demais reformas fiscais isso significa que a polftica tomou conta de tudo e que sera 

extremamente diffcil fazer todos esses ajustes. 

E preciso tambem sublinhar que, diferentemente do curto prazo, no que tange ao medio e ao 

longo prazo, nao e exatamente o tamanho do deficit publico o que conta, mas a sua evolugao e a 

forma como ele e resolvido. Dado o contexto atual do ambiente internacional, seria de fato um 

grande equfvoco tentar fechar o deficit publico por meio da elevagao da carga tributaria. A 

tributa9ao e ja bastante elevada no Brasil, enquanto que a administra9ao desses recursos deixa 
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muito a desejar. Considerando-se os nfveis de renda do Brasil, esta e ja uma economia altamente 

taxada, a se julgar pelos padroes internacionais. 

O governo do Brasil gasta 35% do PIB e recolhe 30%. Comparemos esta situa9ao com a dos 

paises do leste asiatico em acelerada fase de crescimento: em Hong Kong, por exemplo, o 

governo recolhe e gasta 14 % do PIB. 

No Brasil, a carga tributaria sobre a folha de pagamentos, considerando-se ai tanto as 

contribuigoes do empregado quanto as do empregador, chega a 35%. Em Hong Kong, esta taxa e 

zero! Isto causa uma enorme diferenga em termos de flexibilidade e de dinamismo do mercado 

de trabalho, sem falar nas implicagdes dessa situa9ao para as taxas de desemprego. Uma das 

razoes do desemprego e que as pessoas beneficiam-se do seguro-desemprego e entao poem-se a 

trabalhar no mercado informal onde elas nao precisam pagar as taxas relativas aos diversos tipos 

de seguro social existentes. 

De outro lado, o imposto medio sobre a renda, ou a taxa marginal de tributa9ao sobre os 

trabalhadores de renda media no Brasil, anda em torno de 25%. Estes, mais uma vez, 

configuram-se como nfveis extremamente elevados, considerado todo o espectro de redoes 

existente internacionalmente. Cabe repetir a compara9ao com os pafses do leste asiatico: na 

Malasia, esta taxa esta proxima de 10%; na Coreia, e de 9%; em Hong Kong, de 2%. 

Portanto, do ponto de vista da competitividade no medio prazo, nao se trata obviamente de 

fechar o deficit publico elevando a receita de impostos para 35% do PIB. Isto seria realmente um 

grande equfvoco. Ao contrario, o governo deve buscar reduzir o tamanho do Estado na 

economia, nao somente atraves de privatiza96es e desregulamenta95es, mas tambem por meio da 

redu9ao dos gastos publicos enquanto percentagem do PIB, o que tornaria possfvel a redu9ao da 

carga tributaria. 

Seguida essa estrategia, isto elevaria a competitividade, reduziria a corrup9ao, reduziria o 

tamanho da chamada economia informal, reduziria as taxas de desemprego e colocaria o Brasil 

na categoria dos paises em crescimento acelerado. 

Assim, quais sao as tarefas basicas de curto e de longo prazo que devem ser efetuadas? Todas 

elas podem ser resumidas numa unica: a reforma do proprio Estado. Mas esta nao e uma notfcia 

ruim para o pafs. Ao contrario, e uma boa notfcia. Indiretamente, ela indica que nao ha por aqui 

nenhum problema com o setor privado. O Brasil, de fato, nunca teve nenhum problema com o 

crescimento do setor privado. Este nunca foi o problema desse pafs. O grande problema desse 

pafs tern sido o da administra9ao do Estado, porque trata-se aqui de uma grande e complexa 

sociedade e o Estado nunca foi bem administrado. A resolu9ao dos problemas foi sendo adiada 

por decadas e decadas ate se atingir a lamentavel situa9ao atual. 

Em muitos outros pafses do mundo, o problema e de outra natureza e muito mais diffcil de 

resolver que o do Brasil. O problema e o de como entabular um crescimento de longo prazo 

Tomemos, por exemplo, o caso da Venezuela. Ali ha, de fato, um problema muito serio. Esse 
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pafs sobreviveu apenas do petroleo por decadas a fio. Como obter, nesse contexto, um 

crescimento verdadeiramente dinamico do setor privado? Trata-se, sem sombra de duvida, de um 

grande e complicado quebra-cabe9a. Aqui, ao contrario, pode-se obter, sem muita dificuldade e 

sem nenhuma grande magica intelectual, um crescimento verdadeiramente dinamico e de longo 

prazo porque o setor privado esta af para faze-lo. 

O problema reduz-se a tornar competitive o ambiente macroeconomico basico e isto significa 

reduzir as taxas de juros, desligar a taxa de cambio da paridade com o dolar, permitir o 

crescimento liderado pelas exporta9oes. Para tudo isso, porem, e preciso a reforma do Estado. 

Antonio Delfim Netto 

Conforme o Prof. Sachs muito bem colocou, entre saber o que tern de ser feito e conseguir 

efetivamente faze-lo vai, no Brasil, uma grande distancia. Outro ponto importante e a percep9ao 

de que as reformas tern de ser feitas o mais rapido possfvel para que se aproveite o momento 

politicamente bom que se segue as elei96es. Nesse sentido gostaria de adicionar algumas 

considera96es. 

Na verdade, este governo nao corr^ou em 1° de Janeiro de 1995. Ele iniciou-se em junho de 

1993, quando o presidente Fernando Henrique foi escolhido para ocupar o cargo de Ministro da 

Fazenda. A partir desse momento foi quase como se tivesse havido uma interdi9ao do entao 

presidente com uma delega9ao de poderes ao Ministerio da Fazenda para que elaborasse um 

programa. 

Contudo, e preciso de fato reconhecer que nos devenamos ter iniciado 1995 com um 

programa de reformas pronto, aproveitando o extraordinario peso da retorica de nosso 

presidente. Por que as coisas nao caminharam assim? 

Acontece que nos precisavamos de algumas coisas que tinham de mudar na propria 

Constituigao. Tmhamos de eliminar a discrimina9ao contra o capital estrangeiro, o monopolio da 

Petrobras, a legisla9ao dos portos e uma serie de outras coisas mais, o que acabou por ser feito, 

afinal, sem grande dificuldade. Mas a nao realiza9ao de imediato das reformas nao foi o unico 

problema. Outros equfvocos tambem ocorreram. 

Retrocedendo um pouco. O Piano Real foi, de fato, um piano extremamente brilhante. 

Atraves da URV ele colocou em fase os pre90s relatives e congelou os salaries no perfodo 

nov/93 a fev/94. Pela primeira vez, a sociedade brasileira aceitou um congelamento de salaries 

porque imediatamente no mes seguinte se aplicou sobre ele a corre9ao da URV 

Na verdade, o que houve entao foi um congelamento da distribui9ao de renda por meio da 

URV- uma coisa de fato extremamente engenhosa. A URV e uma copia daquelas moedas que 

surgiram na Alemanha depois da Primeira Guerra, moedas que se autocorrigiam e que 
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funcionavam muito bem. Trata-se, portanto, de um exemplo de grande proficiencia e de grande 

competencia dos economistas brasileiros que formularam o programa. 

Na fase imediatamente posterior, o programa se atrapalhou um pouco com a sobrevaloriza9ao 

cambial, gerando a necessidade de um apoio na polftica monetaria que acabou ficando apertada 

demais. Mas, em meio a tudo isso, o que estava implfcito e o que era fundamental e que nos 

devenamos caminhar na trilha do equilfbrio fiscal. Sabia-se que era isto que tinha de ser feito. O 

que foi que aconteceu entao? 

Aconteceu que o problema se colocou um tanto abruptamente: vindo de um penodo de 3 ou 

quatro anos de superavit (marotamente construfdos no Governo Col lor), o Brasil foi 

surpreendido, em 1995, por um cavalar deficit operacional de 5% do PIB. Como foi possfvel 

isto? E como resolver o problema? 

Em primeiro lugar, e precise assinalar, ponto esse tambem levantado pelo Prof. Sachs, aquilo 

em que todos concordam: a carga tributaria bruta no Brasil e hoje extremamente elevada, cerca 

de 31% do PIB. Para um pafs de renda per capita de US$ 4000, ela e provavelmente a maior 

carga tributaria do mundo. 

A resok^ao do problema do deficit nao poderia vir portanto de um aumento de impostos. Ela 

teria necessariamente de vir de um corte de despesas. Foi justamente aqui que houve equfvocos. 

Desde 1993 havia se mexido nas redoes salariais da Uniao. Houve um aumento de pessoal que 

nao foi um aumento de pessoal so da ativa: o governo se complicou e acabou produzindo deficits 

a partir de mudan9as implementadas junto ao pessoal aposentado, mudan9as de grande 

significa9ao. 

Mas ha um outro fator ligado tambem a essa questao. Durante 20 anos, tentou-se construir 

duas categorias de funcionarios publicos: os funcionarios de Estado, que eram, digamos, o 

Itamarati, a Receita Federal, o Exercito, a Polfcia Federal (que demandavam uma estrutura 

burocratica propria e um sistema salarial de servi9o publico); e todo o resto, que se enquadrava 

no regime CLT. 

Em um determinado momento, a parte CLT do funcionalismo era ja muito grande, a maioria. 

Sendo assim, o governo tinha de recolher para o INSS, sobre esses funcionarios, a sua parte 

correspondente. Entao o governo acreditou que seria mais facil transferir todo esse pessoal para 

o servi9o publico, o que faria imediatamente cair as despesas. O chamado "regime unico" surgiu 

exatamente em fun9ao disso, mas acabou por ampliar dramaticamente as despesas do governo. 

Os gastos com pessoal sao hoje muito elevados, continuam em crescimento e sao de 

compressao extremamente dificil. Por exemplo, em 1995, o governo gastou com o pessoal 

aposentado R$ 18 bilhoes, sendo que se costumava gastar R$ 3 a R$ 4 bilhoes antes desse novo 

regime. Num calculo grosseiro, percebe-se que as despesas de pessoal do governo devem ter se 

elevado em alguma coisa como R$ 10 bilhdes so por conta disto. E um numero fantastico, ako 

como 1,7 % do PIB! 
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Por outro lado, a politica monetaria ativa, produzida por uma valorizagao excessiva do 

cambio, exigiu taxas de juros enormes, e o governo se viu confrontado, entao, com uma dfvida 

crescente, nao so por conta da absorgao de capitals, mas tambem pelo proprio nfvel da taxa de 

juros. Tudo isso somado resultou no deficit de 5% do PIB em 1995. 

Mas o problema nao e so esse da elevada magnitude do deficit publico. No panorama 

macroeconomico, outra vulnerabilidade existe: e que nos tivemos um deficit em conta corrente 

de 3,5% do PIB, o que nao seria nada se nao estivesse financiando o deficit do governo. Este e 

que e o problema, na verdade. E, ao que tudo indica, teremos novamente erm 1996 um deficit em 

conta corrente de 3,5 % do PIB, o qual financiara o deficit do governo mais uma vez. Isto 

certamente nao e uma coisa saudavel. 

O grande problema e que o proprio ajuste fiscal fica dificultado no contexto de baixo 

crescimento, que resulta dessa armadilha que se montou combinando politica fiscal frouxa com 

politica monetaria apertada. Nao existe, no mundo, experiencia de ajuste fiscal com o pals 

crescendo 2 a 2,5 % ao ano. Se o pals estiver crescendo num ritmo mais acelerado, o ajuste fiscal 

fica muito mais simples de ser feito. 

E isto tudo nos leva a questao central; e obvio que nao se pode aumentar os impostos, e obvio 

que o ajuste tern de ser feito muito mais em cima das despesas, e obvio tambem que a reforma 

tributaria destina-se efetivamente a melhorar a qualidade do sistema tributario brasileiro (um 

sistema defeituoso, que tributa fortemente as exporta^oes, que nao permite o credito para 

investimentos, que ainda possui impostos em cascata etc.). 

Mas nao me parece tao claro que todas essas grandes reformas tenham de ser feitas 

integralmente, de uma so vez. Na verdade, boa parte de nossos problemas pode ser resolvida por 

leis complementares, sem necessidade de uma reforma constitucional. Se tivessemos insistido, 

em 1995, numa lei complementar, ela teria sido aprovada e muitas das dificuldades existentes 

com o problema tributario teriam sido solucionadas. E nesse sentido que eu saudo a decisao do 

governo de dar uma enfase menor as reformas, de avangar um pouco na reforma administrativa e, 

dal por diante, seguir trabalhando com leis complementares. 

Tambem nao acredito que se precise do equillbrio instantaneamente. O importante e o 

governo ser capaz de dar um horizonte, de mostrar que tern um programa e que, com ele, num 

prazo, digamos, de 18 ou 24 meses, o deficit estara substancialmente reduzido. 

A grande dificuldade, me parece, esta nesta armadilha que se montou combinando cambio 

sobrevalorizado com taxa elevada de juros. Essa armadilha feriu de maneira muito grave as 

pequenas e medias empresas nacionais. Estas empresas pagam hoje uma taxa de juros anual de 

45% em termos reais, o que obviamente nao e uma coisa saudavel e as esta colocando numa 

situa^ao de insolvencia. Foi essa mesma insolvencia, alias, que deu a volta e atingiu o proprio 

sistema bancario. Crescendo 2,5 ou 3% e muito diflcil desmontar essa armadilha. 
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Este tipo de crescimento acaba aumentando as dificuldades do governo federal. Nessas 

circunstancias sera um ato de grande coragem e uma demonstragao de grande eficiencia se o 

governo conseguir reduzir o deficit para 3,5% do PIB. 

Mas nao ha nenhuma razao pela qual o Brasil nao possa crescer 6%. Hoje, inclusive, ha 

fatores muito favoraveis para isso, basta que se mude um pouco o rumo das coisas. Ha que se 

acabar com a ideia (paranoica) de que, se o Brasil crescer mais do que 2,5% volta a infla9ao, ha 

um desastre externo etc. Isso tudo nao passa de inven^ao dos nouveaux economistesl Os velhos, 

como eu, sabem tambem que se deveria ter dado desde o infcio uma grande enfase ao setor 

exportador. 

Do meu ponto de vista, sao essas as coisas que tern de ser resolvidas. Acredito que, 

felizmente, como o governo levou uma grande trombada, ele vai ser obrigado a rever suas 

posi96es. Ja se conseguiu, por exemplo, reduzir o custo dos juros que o proprio governo paga. 

Agora e preciso caminhar na dire9ao de reduzir a taxa de juros tambem para o setor privado. Sem 

isso, a possibilidade de voltarmos a crescer a taxas mais elevadas fica efetivamente 

comprometida. 

O Presidente da Republica, que e um homem inteligente, vai tentar mudar esse rumo. Vai se 

dar conta tambem de que muitas coisas podem ser feitas atraves de lei complementar e vai dar 

enfase a isso. Essa questao, alias, e uma mera questao de aritmetica, nao e uma questao polftica. 

Para se fazer uma reforma constitucional que, a curto prazo, tern efeitos muito pequenos, precisa- 

se de tres quintos mais um dos votos do Congresso. Para se fazer uma lei complementar apenas 

metade mais um, ou seja, alem de ser um custo muito maior fazer uma reforma do primeiro tipo, 

necessita-se ainda de 10% a mais de votos. O mais racional, portanto, e liquidar todas as 

possibilidades de altera96es que podem ser feitas atraves de lei complementar para, so depois, 

partir para as reformas constitucionais. 

A continua9ao da polftica economica tal como esta hoje estruturada e uma armadilha 

insuperavel e e por isso que eu acredito que ela vai ser modificada. Mas me incomoda o fato de o 

governo colocar como objetivo um crescimento de 3%. Entao nao se trata de um crescimento de 

3% que se vai obter acidentalmente. O governo aceita isso como um fato e rejeita, assim, uma 

proposi9ao, em minha opiniao, absolutamente comprovada: a de que moeda forte 

sobrevalorizada significa economia fraca! E nao e so no Brasil. A Alemanha e a Fran9a estao 

mostrando isso e os contra-exemplos sao evidentes: da Inglaterra, da Suecia, da Italia. Outra 

coisa que incomoda e a ideia de que qualquer modifica9ao no cambio provoca infla9ao. Aqui 

imagina-se que uma mexida no cambio de 1 % provoca um crescimento de 100% na infla9ao. 

Todo mundo sabe que isso nao e verdade! Tudo isso mostra que nos temos algum grau de 

liberdade, temos uma margem na qual operar. 

Para refor9ar minha convic9ao, gostaria de lembrar que, entre 1900 e 1980, o Brasil foi a 

economia do mundo ocidental que mais cresceu. E verdade, porem, que toda vez que esse 

crescimento foi interrompido isto se deveu a uma crise no balan90 de pagamentos. O balan9o de 

pagamentos e uma velha senhora que nos visita periodicamente. Nos imaginamos que essas 
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visitas eram coisas do passado, mas ela esta af de novo vinda de metro. Para terminal*, acredito 

que nos temos uma boa condi^ao de retomar nosso crescimento sem sacrificar nem o equilfbrio 

interno nem o equilfbrio externo. 

Yoshiaki Nakano 

Gostaria aqui de tecer algumas consideragoes a respeito da economia paulista e das polfticas 

estaduais. 

Essas questbes sao importantes porque, em sendo o Brasil um pafs continental, o processo de 

sua integragao a uma economia globalizada coloca uma serie de questbes especfficas. E preciso 

nao apenas considerar os problemas decorrentes das diferengas regionais, mas, tembem, retomar 

a questao da federagao. 

De men ponto de vista, uma necessidade premente e a de que se restabelega no Brasil uma 

verdadeira federagao, onde os estados tenham maior flexibilidade para desenhar polfticas que 

viabilizem a integra^ao do pafs no novo contexto mundial. Os problemas decorrentes da 

inexistencia de uma federagao efetiva no pafs podem ser exemplificados pela situagao atual. 

Hoje, o governo central esta absolutamente preocupado com a inflagao, com as polfticas de curto 

prazo, enquanto que um estado como Sao Paulo esta sofrendo na carne os impactos da 

globalizagao e da abertura. 

O primeiro ponto a ser levado em conta e que, com a globaliza^ao, com a perda de 

importancia das fronteiras geograficas e com a brutal redu^ao no custo de transportes, as 
✓ 

economias estao hoje fortemente integradas. E nesse contexto que emerge a questao da 

harmonizagao das praticas institucionais e polfticas e essa questao tern muito mais importancia 

para o estado de Sao Paulo do que para os outros estados. Por que? 

O estado de Sao Paulo e o estado mais desenvolvido do pafs (50% da industria nacional esta 

localizada aqui). Alem disso, a estrutura industrial e extremamente complexa, diversificada e 

integrada. Se tomarmos a renda per capita do estado de Sao Paulo, hoje, que e de US$ 8000, 

perceberemos que ela e equivalente a de muitos pafses desenvolvidos. Final mente, o comercio 

internacional de Sao Paulo, particularmente com a America Latina e com os Estados Unidos, e 

um comercio tfpico de pafs desenvolvido, com uma grande participagao do comercio intra- 

industrial. 

Ora, para os estados menos desenvolvidos, na medida em que a integragao e muito menor e a 

industrializagao tambem e muito menor, eles sofrem uma competigao direta menor das 

importa9bes e das empresas internacionais. Entao, para eles, as modificagbes na polftica fiscal, 

na polftica tributaria, na legislagao trabalhista e assim por diante tern muito menos importancia. 
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Para o estado de Sao Paulo, ao contrario, tudo isso e vital e mortal e essas questdes nao tern 

sido consideradas com o devido cuidado. A discussao de todos esses nos tinha de ter avan^ado 

muito mais. A consequencia dessa rigidez institucional para o estado de Sao Paulo e que nos 

estamos sofrendo um processo muito rapido de desindustrializagao. O nfvel de desemprego tern 

se elevado rapidamente e pode-se ate falar de um certo esvaziamento do estado. 

Mas esse esvaziamento industrial esta tambem vinculado a um segundo fenomeno decorrente 

do processo de globalizagao e da abertura da economia. No modelo de substituigao de 

importagoes, com a economia fechada, os ganhos de escala e as economias de aglomeragao 

levaram a uma enorme concentragao geografica da industria no estado de Sao Paulo. Instalando- 

se uma fabrica aqui, atendia-se a todo o mercado nacional e aproveitava-se, com isso os dois 

tipos de economia acima assinalados. 

Com a abertura da economia, essas vantagens comegam rapidamente a desaparecer. Nao faz 

muita diferen9a hoje localizar a industria aqui ou no Ceara, ja que se pode importar materia- 

prima, importar tecnologia etc. As vantagens da aglomera9ao desaparecem, sem contar o fato de 

que a nova tecnologia esta tambem reduzindo significativamente o papel dos ganhos de escala. 

Por tras da chamada "guerra fiscal" encontra-se justamente esse fenomeno. Ela esta se 

intensificando, os estados estao utilizando mecanismos, como a isen9ao do ICMS, justamente 

para atrair as industrias, uma tendencia, pois, que esta presente desde o infcio do processo de 

abertura. 

Dada essa tendencia, o que se coloca para o estado de Sao Paulo e saber o que se pode fazer, 

qual deve ser a estrategia de sua economia, em que areas o estado tern vantagens locacionais e 

assim por diante. Nesse contexto globalizado, as politicas tradicionais de prote9ao e subsfdio ao 

capital nacional perdem completamente o sentido. Em fun9ao dos diversos tipos de associa9oes 

que existem hoje entre as empresas de diversos nfveis, um suposto subsfdio ao capital nacional 

pode estar redundando, na verdade, num subsfdio ao capital estrangeiro. 

Entao e precise repensar todas essas questdes nesse novo contexto. De que modo um estado 

como Sao Paulo, extremamente desenvolvido dentro do velho modelo, pode reagir? Do meu 

ponto de vista, numa situa9ao em que as fronteiras geograficas perdem importancia e uma serie 

de fatores de produ9ao tern grande mobilidade - particularmente o capital, mas tambem a 

tecnologia o elemento estrategico, para que se obtenha uma vantagem locacional que volte a 

atrair as industrias, encontra-se naqueles fatores que sao importantes mas que tern dificuldade de 

se mover. O primeiro desses fatores e a infra-estrutura ffsica e o segundo os recursos humanos 

basicos. E sobre estes que o governo deve concentrar seus esfor90s. 

Infelizmente, porem, a situa9ao financeira do estado hoje nos impede de tomar qualquer 

iniciativa nesse sentido. Nos estamos vivendo uma crise financeira provavelmente sem 

precedentes na historia deste estado. A poupan9a do governo na verdade e negativa. O governo 

nao esta fazendo investimentos porque nao tern recursos. Dado o enorme deficit que herdamos, 

tivemos de fazer um forte ajuste, ou seja, cortar onde era possfvel. Mas ha certas despesas que 
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sao incompressiveis, como pagamento de sentengas judiciais, service da dfvida e despesas de 

pessoal. 

Isto tudo significa que, apesar de percebermos a crise vivida pela economia paulista, seu 

esvaziamento, nao dispomos de condi^oes para atuar de um modo mais firme no sentido de criar 

vantagens locacionais para o estado. O estado de Sao Paulo, mostram as estatisticas, sempre foi o 

estado que mais cresceu e, ultimamente, esta situa^o esta mudando. Sao Paulo vem perdendo 

participagao frente a outros estados que estao crescendo mais rapidamente. Contudo, em fun9ao 

da situagao exposta ninguem sabe hoje com clareza quando e que nosso estado vai poder 

realmente retomar a trajetoria do crescimento. 

Outra questao cuja discussao me parece fundamental e saber qual e a estrategia que nos 

vamos usar para nos integrarmos a economia mundial. Sera que o Mercosul basta ou teremos de 

encontrar uma estrategia mais agressiva? Nesse sentido, algumas informa^des parecem 

importantes. Uma economia como a paulista esta muito mais integrada ao resto da America 

Latina e, particularmente, aos Estados Unidos do que a Asia ou a Europa. Para a Asia, 

exportamos em geral materias-primas, com uma participa9ao significativa daquelas de origem 

mineral e, para a Europa, exportamos produtos de natureza agncola. Ja para os Estados Unidos, 

ha uma grande participa9ao de produtos manufaturados, alem de haver tambem uma presen9a 

muito significativa do comercio intra-industrial. Isto mostra uma forte integra9ao da industria 

paulista com a americana, expressando a importancia das empresas americanas aqui em Sao 

Paulo. 

Entao, em termos de estrategia, parece-me que deverfamos ter uma polftica agressiva no 

sentido de nos aproximarmos com maior velocidade de uma integra9ao ao Nafta, em vez de 

tentarmos fazer um esfor90 de integra9ao a Europa ou aos pafses asiaticos. Vejo tambem uma 

outra vantagem nessa estrategia. E que o processo de integra9ao do mercado norte-americano 

com o asiatico esta andando com muito mais velocidade do que o processo de integra9ao da 

Europa com os pafses asiaticos. Acontece que as economias asiaticas sao as que mais crescem 

hoje. Entao, atraves de uma integra9ao a economia norte-americana, estarfamos tambem 

indiretamente nos integrando as economias asiaticas. Mas nao e isto o que nos temos visto no 

ambito federal. Aparentemente, a estrategia do Itamarati e muito mais de se integrar a Europa do 

que aos Estados Unidos. 

Nessa questao da integra9ao, alias, ha um outro aspecto, ja levantado pelo Prof. Delfim Netto. 

E que, considerado a partir de um determinado criterio, nosso processo de abertura ainda nao se 

consolidou. Ter uma economia aberta significa tambem ter exporta96es dinamicas, ter um setor 

industrial voltado para as exporta96es e integrado ao comercio internacional. O que temos no 

Brasil, hoje, sao exporta9oes, em grande volume, de excedentes. Qualquer recupera9ao da 

demanda interna faz cair as exporta9oes e por isso temos ciclicamente crises no setor externo. 

Recentemente, a retomada mais forte que nos tivemos foi logo apos o Piano Real e 

imediatamente sobreveio um deficit comercial. Anteriormente, quando da ado9ao do Piano 
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Cruzado, o mesmo fenomeno aconteceu: a partir do final de 86, comegamos a ter deficit 

comercial. 

Entao, o que acontece? Imediatamente, o governo freia a economia, com politica monetaria 

restritiva e eleva^ao de juros, como foi feito a partir do final de 94 e infcio de 95. A permanecer 

tal situa^ao, vale dizer, se nao tivermos capacidade de reconverter nossa economia no sentido de 

atrelar uma parte do parque industrial brasileiro a economia internacional, estaremos condenados 

a um crescimento muito lento ou, mesmo, a urn processo de estagnagao. 

Essa e uma questao muito importante porque, dada a dimensao de nosso pafs, o grau de 

concentragao da renda aqui existente e nossa incapacidade de gerar internamente uma expansao 

automatica da demanda, a unica forma de crescimento possfvel, do men ponto de vista, e o 

atrelamento ao comercio internacional. Todos sabemos que o comercio internacional no pos- 

guerra cresceu a taxas muito mais elevadas do que a do PIB mundial. O comercio internacional 

e, portanto, o elemento mais dinamico da economia global e e por isso que todos os paises estao 

se abrindo. Se nos conseguirmos nos atrelar com vigor ao comercio internacional isto vai puxar o 

resto da economia. 

Entao, essa questao que nos estamos discutindo hoje (a questao da taxa de cambio e da taxa 

de juros) tern esse aspecto estrutural de longo prazo. Sem uma sok^ao definitiva para essa 

questao, de modo a tornar o setor exportador atrativo, de modo a atrair investimentos externos 

que nao se dirijam apenas ao mercado interno e ao Mercosul, mas, tambem, a integragao do pais 

a economia globalizada, nossas chances de sucesso sao muito pequenas. E com essa taxa de 

cambio, com esse risco permanente de crise no setor externo, nos nao seremos capazes de 

conseguir isso. 

Luiz Carlos Bresser Pereira 

Gostaria de deslocar um pouco o foco da discussao para fazer uma pergunta que eu acho que 

todo mundo deveria se fazer: que tipo de Estado nos queremos? A resposta depende do criterio 

que adotarmos. De acordo com um determinado criterio, podemos dizer que precisamos de um 

Estado pequeno, barato, economico, magro. E para que tudo isso? Para que ele nao se constitua 

num obstaculo a competigao internacional num mundo globalizado. Mas, de outro lado, 

precisamos de um estado forte, reconstrufdo, recuperado. Qual seria o criterio agora? Seria o de 

conferir ao Estado poder para que ele possa contrabalangar os efeitos negatives da globalizado, 

principalmente sobre a distribuigao de renda, mas tambem sobre a capacidade produtiva do pafs. 

Ha claramente af duas restrigoes que se contradizem e e essa dialetica que precisa ser enfrentada. 

Essa questao esta relacionada as proprias atitudes que se tern frente a globalizagao. De um 

lado, ha os que dizem tratar-se de alguma coisa como uma conspiragao internacional, ou do 

capitalismo internacional contra os pafses subdesenvolvidos (como pensam alguns aqui na 
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America Latina) ou dos paises em desenvolvimento contra os trabalhadores europeus ou 

americanos (como se pensa la na Europa). De outro lado, temos a posi^ao exatamente oposta: a 

globaliza9ao e uma maravilha, e a vitoria do mercado, e a solugao de todos os nossos problemas, 

vamos nos integrar a ela de bra^os abertos. Evidentemente, as duas posi9oes sao absurdas. A 

globaliza9ao e um fenomeno universal, e o fenomeno atraves do qual o mercado se expandiu e 

afinal conseguiu ter efetivamente uma dimensao internacional que nao se restringe so aos 

capitais e as mercadorias, mas que envolve tambem as finan9as. 

Outra opiniao equivocada e essa mania de dizer que a atual etapa nao tern nada de novo, que 

nao se trata de coisa nova. Tenho a posi9ao contraria porque, para mim, globaliza9ao significa 

competi9ao internacional altamente avan9ada, altamente acentuada e, no grau em que nos 

estamos vendo atualmente, ela nunca existiu. A globaliza9ao hoje implica reestrutura9ao de 

formas produtivas porque o proprio investimento esta globalizado. Isto, por sua vez, implica 

aumento da competi9ao internacional e do comercio internacional de mercadorias, os quais 

acarretam fluxos financeiros muito mais rapidos. 

Isto tudo aconteceu em fun9ao de fenomenos tecnologicos. Hoje, barateou brutalmente o 

custo de transporte de mercadorias e de pessoas e, principalmente, o custo das comunica9oes. 

Foi isto que levou a esse processo de globaliza9ao. De modo que ele e um fato, um dado que tern 

de ser levado em conta. Com isso, o mercado aumentou seu poder e o mercado, em principio, e 

uma coisa boa. Isto permite uma aloca9ao mais eficiente dos recursos em nfvel internacional, que 

e o que o mercado sabe fazer. Nesse sentido, portanto, trata-se de um avan90 e eu concordo com 

o Jeffrey Sachs. Mas, por outro lado, sabemos tambem que o mercado e uma coisa cega, onde 

ganha mais quern tern mais poder. 

E nesse mercado globalizado de hoje, quern e que tern mais poder? De um lado, ha os que 

detem o controle da tecnologia, o que inclui tambem a tecnologia da administra9ao e do controle 

das atividades de produ9ao em nivel internacional, ou seja, as empresas multinacionais. De 

outro, ha os que detem poder pelo motive exatamente contrario, porque tern mao-de-obra 

extremamente barata, ou seja, os chineses. Os paises em desenvolvimento se apavoram com as 

multinacionais; os europeus e americanos, com os chineses. Quando houve a integra9ao do 

Nafta, por exemplo, o pavor dos americanos, isto e, dos trabalhadores americanos, era com o 

Mexico. 

Evidentemente, nao existe uma solu9ao simples para tudo isso. Entao, do men ponto de vista, 

e precise hoje ter um Estado forte, porque a situa9ao atual deixa claro que existem no 

capitalismo contemporaneo dois prinefpios fundamentais de coordena9ao economica: um e o 

mercado e o outro e o Estado. E inutil, e bobagem pensar que seja so um ou so outro. O Estado e 

anterior ao mercado porque e ele quern garante os direitos de propriedade e os contratos. Mas, 

depois disso, o Estado tern evidentemente uma serie de atividades complementares e corretoras 

do mercado que sao muito importantes. Imaginar que as falhas do Estado em intervir sao 

necessariamente maiores que as falhas do mercado e um pressuposto arbitrario. Em certos casos, 

ele e verdadeiro, mas, em outros, nao. 
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Mas o fato concreto, e que complica a resolugao desse problema, e que o Estado esta em 

crise. Para mim, e eu tenho defendido isto nos ultimos dez anos, a causa principal da crise dos 

anos 80 (que comega nos anos 70) nao e a globalizat^ao, mas a propria crise do Estado. Nos anos 

30, a crise foi uma crise do mercado. Ele deixou de funcionar efetivamente como mecanismo 

alocador e de controle, levando as economias a uma situa^o muito dificil. Agora, nos anos 80, a 

crise que nos temos e uma crise do Estado, uma crise fiscal, uma crise da forma de intervengao, 

uma crise da forma burocratica de administragao (e, neste segundo momento, tanto para a 

America Latina quanto para o Leste europeu ela foi muito maior do que a dos anos 30). 

Diante disso, tres alternativas surgiram: uma, populista, que simplesmente ignorava a crise; 

outra, neoliberal, que propunha a redu^o do Estado a um mfnimo; e, por fim, uma terceira 

(surgida la, nos EUA, de onde vem o dormnio ideologico) que, percebendo que essa segunda 

alternativa era tola, irrealista, constatou a necessidade de reformar ou reconstruir o Estado. Essa 

reconstrugao do Estado comega a se mostrar como um fator ainda mais importante, estrategico 

mesmo, em fungao justamente do imenso processo de globalizagao que esta acontecendo. 

Inicialmente, quando se comegou a falar em reconstruir o Estado (e o termo "reconstruir" me 

parece melhor que o termo "reformar"), a coisa soou um pouco estranha. Mas, agora, o proprio 

Banco Mundial vai ter o seu World Development Report com o tftulo Rebuilding the State. 

Entao, essas ideias do final dos anos 80, de um Estado mfnimo, felizmente, ja desapareceram. 

Enquanto o Clinton tinha um polftica de reinventing government ou rebuilding government, o Sr. 

Gingricht tinha uma polftica de erasing government (como se sabe, os americanos chamam o 

Estado de "governo"). Mas isso foi um fracasso, porque logo se percebeu que ele falava fora do 

espago e do tempo, que justamente no momento em que o mundo inteiro estava percebendo a 

necessidade de reconstruir o Estado, vinham os republicanos querer acabar com ele: reduzi-lo ao 

mfnimo. 

Nesse sentido, de reconstruir o Estado, podemos dizer que existem dois tipos de reforma que 

podem ser feitas. Ha um grupo, que poderfamos chamar das reformas economicas e sociais, que 

dizem respeito a forma de intervengao do Estado na economia. Por exemplo, a abertura 

comercial e a elimina^ao dos monopolios estatais sao reformas desta natureza. Ha muitas 

reformas nessa dire9ao. E ha um segundo grupo que se refere as reformas do proprio Estado, 

onde pode-se vislumbrar tres subgrupos: as que mexem nas finangas do Estado (ajuste fiscal e 

privatizagao), as que alteram a estrutura e o funcionamento do Estado (reforma administrativa ou 

reforma do aparelho de Estado) e, finalmente, aquelas que dizem respeito as relagoes do Estado 

com a sociedade, ou seja, as reformas polfticas. A reconstrugao ou a reforma do Estado passa por 

todos esses caminhos. 

A reforma financeira do Estado, vale dizer, o ajuste fiscal e a recuperagao da poupanga 

publica muito mais do que simplesmente a elimina^ao do deficit publico - e uma parte 

importante desse processo (e, neste caso, a privatizagao e seu principal instrumento, nao e o 

unico, evidentemente, mas e o principal). De outro lado, a reforma administrativa significa tornar 

o Estado mais eficiente, mais moderno. Com essas duas reformas, o Estado ganha mais 
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"governan^a", ou seja, mais condi^oes para governar e, na medida em que ele faga tambem as 

reformas politicas, ganha igualmente mais governabilidade, ou seja, mais legitimidade e maior 

representatividade para os polfticos que dirigem o Estado. 

Minha fun9ao, no governo Fernando Henrique, e tratar especificamente da reforma da 

estrutura e do funcionamento do Estado, embora eu deva pensar mais amplamente em todo o 

processo. E, nesse processo, temos dois problemas a enfrentar: urn e reduzir custos (e eliminar 

privilegios) e o outro e repensar radicalmente a forma de administrar o Estado, ou seja, passar de 

uma forma burocratica para uma forma gerencial de fazer isso. Por meio dessas transforma9oes e 

que se vai conseguir um Estado suficientemente magro, pequeno, para nao se constituir em 

obstaculo ao processo de globaliza9ao no qual o pafs tern necessariamente de participar, mas, 

simultaneamente, um Estado suficientemente forte para limitar os efeitos negatiyos disso sobre a 

distribui9ao de renda, coisa que um Estado fraco seria incapaz de fazer. 

Assim, se nos anos 80, a moda eram as reformas economicas, agora, nos anos 90, a moda, 

indubitavelmente, e a reforma do Estado. E realmente impressionante como essa questao tern 

ganhado espa90 ultimamente e me parece que eu ja apontei os motivos que explicam esse 

movimento. Quando o presidente Fernando Henrique me convidou para esse Ministerio, ele o 

nomeou, por sua propria conta, "Ministerio da Administra9ao Federal e da Reforma do Estado" 

mas, no fundo, ao fazer isso, ele estava expressando um fenomeno que esta acontecendo no 

mundo inteiro. Na Fran9a, por exemplo, tambem fizeram um Ministerio com esse tftulo 

"Reforma do Estado" 

Essa questao, entao, tornou-se uma questao estrategica, porque se come9ou a perceber com 

clareza que, para que o Estado funcione efetivamente como um complemento do mercado, um 

corretor de suas falhas, ele precisa de governan9a e governabilidade, ele precisa de capacidade 

para executar politicas publicas e legitimidade, apoio da sociedade, para realiza-las. A percep9ao 

de tais necessidades deveu-se, inclusive, a propria cntica neoliberal. Os neoliberais (os adeptos 

da rational choice principalmente), apesar de nao terem propostas de solu9ao, a nao ser a 

redu9ao do Estado, tiveram o grande merito de fazer um cntica bem feita ao arranjo 

anteriormente existente. Por tudo isso, esse tornou-se um tema fundamental nos anos 90. 

De nossa parte, o que temos feito no governo, no nosso Ministerio, resume-se basicamente a 

duas coisas: proper uma reforma da administra9ao publica, por meio dessa emenda 

constitucional que todos conhecem, e preparar um "Piano Diretor da Reforma do Estado" E esse 

piano que define as questoes, faz um diagnostico e propoe fundamentalmente a mudan9a do atual 

tipo de administra9ao publica, burocratica, para uma outra de natureza distinta, ou seja, 

gerencial. Posteriormente, define-se ali quais sao os setores nos quais o Estado se divide, que 

tipo de propriedade e de institui96es deve-se ter em cada um deles, como devem ser as agendas 

autonomas, etc. Estou dando esses detalhes apenas para que se desperte o interesse, mas nao 

cabe aqui reproduzir tudo na Integra. Esse material esta publicado nuin livreto chamado Piano 

Diretor da Reforma do Estado e num paper de minha autoria denominado "Da Administra9ao 

Burocratica a Gerencial" 
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Dentro desse processo todo, a enfase, principalmente em governos social-democratas, deve, 

evidentemente, recair sobre a area social. Mas eu queria deixar aqui marcada uma ideia que e a 

que preside todo esse piano diretor: e que nao ha nenhuma razao para que o Estado execute 

diretamente fundoes nessa area. O que esta dito nesse piano? Em primeiro lugar, que o Estado 

tern urn nucleo estrategico que define as leis e as polfticas publicas. O que faz esse nucleo 

estrategico e o Paiiamento, o Presidente, seus ministros, a alta burocracia que os assessora e os 

tribunais superiores. Posteriormente, ha as atividades que so o Estado pode executar: as 

atividades de polfcia, de fiscaliza^ao, de subsidiagao ou promogao, de regulamenta9ao, de 

defesa. Ha, ainda, o poder que tern o Estado sobre a sociedade, o poder de legislar e tributar, de 

prender e de soltar que so o Estado tern. Finalmente, ha as atividades nao exclusivas ou 

competitivas do Estado, ou seja, as atividades sociais: saude, educate, pesquisa, cultura, 

esporte. Nessas atividades, o Estado intervem quando ha economias externas grandes ou quando 

ha direitos humanos envolvidos, ou seja, nas situagoes que nao podem ser deixadas 

exclusivamente a merce do mercado. 

Mas, o que tern ficado muito claro neste ultimo caso, e que nao ha razao nenhuma para que o 

Estado tenha de executar diretamente essas fungoes. Hoje em dia fala-se muito que acabou o 

Estado executor e que passamos para uma etapa onde o Estado e regulador. Bern, esta e uma 

forma de dizer a coisa. Mas, parece-me que o Estado sempre foi regulador. A grande novidade, 

de fato, e que acabou o Estado executor, ou esta acabando, e, em sen lugar, esta surgindo o 

Estado que financia, que da os fundos, que compra os services para os entregar gratuitamente ou 

a um prego mais baixo aos cidadaos, quando for o caso. Essa e que e a ideia. Na Nova Zelandia, 

por exemplo, eles dizem que o Estado compra os servi^os das universidades, compra os 

servigos dos centres de pesquisa, compra os servigos da policia, dos hospitais e assim vai. E 

isto, a meu ver, esta muito correto. Todas essas sao atividades, ou privadas ou, em sua maior 

parte, publicas nao-estatais. Sao ideias como essa que permitirao que o Estado seja efetivo, 

barato, moderno, garantindo que o pais seja competitivo internacionalmente sem deixar que a 

concentra9ao de renda o violente. 

Finalmente, eu gostaria de tocar numa questao mais pratica, relacionada a algumas 

coloca96es que o Prof. Delfim ja fez. Logo apos a derrota dos tres pontos da emenda da reforma 

da previdencia, eu concedi uma entrevista a imprensa na qual eu dizia que me parecia melhor 

que o governo deixasse de lado, por ora, esse assunto, deixasse de insistir na reforma da 

previdencia. Apesar de o governo nao ter acatado essa proposta, minha opiniao ainda continua 

sendo esta. Em rela9ao a previdencia, o governo nao deve mais perder o sen tempo. Ele ja havia 

feito um numero substancial de concessoes em rela9ao a sua proposta original. E agora, do que 

sobrou na proposta do relator, tres pontos absolutamente fundamentals com rela9ao ao servi90 

publico (a elimina9ao de tres privilegios extraordinariamente grandes) nao foram votados pelo 

Congresso. 

Albert Hirschmann diz, num de seus textos, num dos muitos maravilhosos textos que ele 

escreve, que o governo nao pode concentrar a aten9ao em muitas coisas. Se o governo concentra 

toda a sua aten9ao nas reformas constitucionais, isso prejudica outras atividades que ele pode 
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fazer e ha muitas outras coisas que ele pode fazer. E certo que o governo nao tinha muita 

alternativa quando assumiu. Dada uma especie de unanimidade nacional a respeito da 

necessidade da reforma constitucional, ele foi obrigado a propo-la e propos corretamente. Mas, 

parece-me um exagero dizer que on se fazem as reformas constitucionais, ou sera o caos. Isso e 

uma crenga que foi se estabelecendo no Brasil mas que nao e verdadeira a meu ver. Ela surgiu no 

infcio de 1991 e por que? Porque, apos o fracasso de sua tentativa de estabiliza9ao, tentativa 

muito corajosa mas equivocada (os economistas eram corajosos, mas nao sabiam o que e 

inflagao inercial), o entao presidente Fernando Collor de Mello precisava encontrar um culpado 

para a situagao. A culpa nao podia, evidentemente, recair sobre a incompetencia de sens 

economistas. Assim, o presidente chegou a nagao e disse que a causa do fracasso era a 

Constituigao de 1988, propondo, entao, o "emendao'' Com isso, o governo tinha uma explica^ao 

para o fracasso e, pelo menos durante algum tempo, um novo objetivo, ate repensar como voltar 

a atacar a alta inflagao, que era o problema que eles tinham de voltar a atacar de qualquer jeito. 

Mas o que e que foi precise para que o Piano Real de 1994 fosse bem-sucedido? A linica 

reforma da Constituigao que foi preciso fazer foi uma pequena mudanga, criando-se o Fundo 

Social de Emergencia, nada mais. De forma que nao parece haver duvida de que as reformas 

constitucionais sao necessarias, que sao recomendaveis, que sao desejaveis, que facilitariam 

muito o ajuste fiscal, que ajudariam a acabar com privilegios brutais que ha neste pafs, mas daf a 

transforma-las em condigao sine qua non para se evitar o caos, parece-me um equfvoco que pode 

custar caro ao governo. 


