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"E politicamente pobre 0 cidadao que somente reclama, 
masnio se organiza para reagir, nio se associa para reivindicar, 
nio se congrega para inftuir" (Pedro Demo) 

1 - A pobreza e uma condi~o criada. Produzida. Mantida. 
Cooservada. Multiplicada. E umfenomeno de exclusio do "ter",
Eser impedido de "ter". 

A pobreza e a escola do fiel, do carente, do necessitado, 
produzindo necessidades e carencias, manifest~s da mesma 
pobreza. 

A pobreza e0 "Dio ter" subserviente que se"causacircular 
e cumulativamente". 

A pobreza e 0 objeto de taticas e tecnicas de controle e 
do~Io, eindustria que secultiva nassecas, nas cri~ de 
rna, nas"cestas basicas"... 

A pobreza ehist6rica e estrutural, mas apresentada como 
resultante de crisesmomentaneas e conjunturais e, por isso mes
mo, tratada com politicas compensatorias e inadequados 
assistencialismos... uma agressio acidadania. 

A pobreza do "nioter" relega amargern a pobreza do "Dio 
ser". Sim, porque 0 verdadeiro pobre nasce de repressio ao sa
ber, ao "Dio sec". .. 

2 - Ora, a neutralidade cientifica e por si sO ideol6gica. A 
Ciencia, pretensamente interprete da realidade, tern construido 
o relevante para a estrutura dominante, simplificando fenome
nos e os manipulando. A pobreza euma das suas consequencias, 
pois Use estudar a pobreza nio leva a resolve-la, eporque man
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ter a pobreza faz parte da producao cientifica".'!' 
3 - 0 combate apobreza eigual a"industria da pobreza, e 

os milhares de pobres, em redes de TV elou em programas ao 
vivo agradecem 80S "poderosos" a sua manipul~o. 0 princi
pal fator da fabri~o da miseriaea sua manobra politica, car
dapio f'acil de candidatos que se revezam no poder, construindo 
palacios e castelos familiares e economicos. 

A carencia e 0 meio mais imediato de manipula~io. Por 
isso, 0 Nordeste e mantido pobre, apesar das politicas contra a 
fome. 0 mal eadiado, com alimentos que conseguem manter a 
esperanca dos desiguais e dos pobres. 

Os tiquetes de leite, oculos e dentaduras, sacos de cimento 
e "cestas" comprarn a pobreza, transformando os necessitados 
em miseraveis. 

Os programas de TV e Radio, reunindo "pobres" e "neces
sitados", constituern urn processo de repressao do acesso a van
tagens sociais relevantes. 

4 - Eque apobreza material se associa a pobreza politica. 
E como se a Ciencia nio valorizasse a sua qualidade politica, 
atendo-se unicamente as leis invariaveis e universals, rescaldo 
de formais dimensionamentos positivistas, assepticos e frios, cal
culistas e dogmaticos. 

o ceme politico da pobreza resgata 0 processo, dando-lhe 
a sua verdadeira dimensio historica, a dimensao do "ser". 

5 - Esta sociedade bipolar erepressiva contra os deserdados 
da terra. Eurn dominio que reprime, espezinha, avassala, num 
tempo disfarcado em afluencia e liberdade. (3) 

As promessas estio nos palanques oficiais e oficiosos, dis
farcados em ilusio, mas travestidos de esperancas. Entretanto, 
o conluio dos poderosos (da comunicacao, da riqueza, do po
der, da terra, etc.) toma-se sempre mais objeto de uma adminis
tra~o que a todos absorve: seus crimes sao transformados em 
empresa racional, suas palavras representarn ordens, suas esmo
las significam solidariedade e arnor fratemo, a todos conservan
do objeto de uma anestesia geral/" 

6 - 0 desenvolvimento da sociedade hurnana Ilio pode re
duzir-se a satisf~io das carencias materiais, satisf~o do "ter", 
pois a pobreza possui caracteristicas essencialmente politicas, 
carencias do "ser". E a participacao e0 fator mais qualitativo da 
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construeao da historia humana na construcao do "ser". 
7 - A pobreza nio e a careneia material, ou ate a sua injusta 

distribui\oiO. Nio e aquela que existe, embora apareea, masseus 
aspectos politicos, numa degradaeao da propria sociedade. Ou 
mais, ea carencia do "DioseT" produzindo 0 «nio ter". 

a- Os pretensos representantes politicos cultivam a pobre
za, aJimentando-se para se "alimentarem", atraves de politicas 
clientelistas secu1ares: 

a) manut~ da inconsciencia; 
b) assistencialismo como regra, gerando dependencia; 
c) conservaeao de lideraneas por manobras eleitoreiras 

(campanhas politicas); 
d) reserva de mercado para politicas sociais para os po

bres; 
e) apropriacao do Estado; 
t) impotenci~ da popul~, sem informa¢es, amorfa, es

perando a cidadania como uma concessio; 
g) manipul~oda informacjo; 
h) politicas residuais, manipuladas e compensatorias, na 

inditstri,- da miseria; 
i) crimes nefandos contra 0 processo de organi~o,com 

a ~ de associacoes atreladas, sem qualidade politics.; 
j) politicas de "participacao", fantuiando democracias. 
9 - A CiSncia, ela mesma, se torna urn instrumento da do

~. Ciencia dos poucos "iguais" contra os muitos "desi
guais". Seu objeto construido do pressupOe 0 dialogo, mas re
presenta a palavra indiscutivelmente dogmatizada, porque 
alicereada na visio das realidades formais e logicamente siste
matizadas, propriasdas ideologias alimentadoras da pobreza. E 
a ciencia consttuida para 0 "ter". 

10 - Resgatar a Cieneia, este parece ser 0 papel da Filoso
fia na contemporaneidade. E 80S cientistas, como elite, elite in
telectua1- 0 de desvincular-se dos blocos economicos e politi
cos que dominam a sociedade, garantindo e dignificando a ver
dade a service do povo, a service do "ser' . 

Nio me refiro Iquela Ciencia dogmatizada nos ultimos se
culos pelos criterios formais e matematicos, embasada em 
metodologias e tecnicas positivo-quantitativas rigorosas, 
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mensuraveis e quantificadoras, mas a uma Ciencia que, construida 
sobre pilares de competencia instrumental e teenica formais, a 
elas Dio se limite, porem se complete nos aspectos humanos, 
seja, uma Ciencia do Homem e para 0 Homem, de conteUdos 
politicos a service da totalidade e nesta, dos desiguais. Nada de 
obsessio formal. Nada de exatas medidas quantitativas, fora do 
que tudo e falso. Nada de exatidio. Urn pouco de cada, sim, que 
se mistura as identidades culturais, as politicas, avida cotidiana, 
it cidadania, it felicidade de cada urn... 

II - Nesta perspectiva, 0 objeto a ser construldo pela cleo
cia e 0 homem todo, 0 real e 0 pensado, 0 ontologico eo logico, 
em continuo processo. 

12 - Desprezadas ou pelo menos suspensas sejam as avali
~es puramente quantitativas ou quantificadoras, espelbadas em 
balanceseconomicose financeiros, de carater ufanistae ate neu
rotico, de cunho dogmatico irrefutivel, sobrepondo-se a tudo e 
a todos, alimentados por clencias denominadas contabeis e exa
las, de cunho ideol6gico puramente capitalista, material-finan
ceiro, dogmatizando meios e sufocando os objetivospara os quais 
foram e. sio construidas. Sio puramente ideologicas, pecando 
por sua irreverencia it Verdade. Sio purameo.te iguais numa so
ciedade de desiguais, abjetas ao dialogo e ao confronto. 

13 - Serio os indices economico-financeiros suficientes para 
refletir a realidade socio-economica? Os ideais positivistas os 
consagraram, a service dos neg6cios. A Economia os transfor
moo em paradigmas, sem 0 que tudo seria questionado. Para 
eles e em fun~o deles, politicas se implantaram, indices, c6di
gos e programas foram criados, politicas para desenvolver 0 

homem no trabalho se intensificaram, na busca dos lueros, inicio 
e tim de todo 0 processo. Desenvolveram-se fonnas e meios, 
eliminando-se movimentos inuteis e cargas excessivas na em
presa, condicoes e ~a no trabalbo, tudo a servieo da quan
tidade. Teenicas de Rel.a~s Humanas sio aperfeicoadas, pro
gramas de indu~io sio introduzidos; tomando ate agradivel 0 

lugar do trabalho,tudo em fun~io de resultados. Fala-se ern "nova 
empresa", transitando com "marketings", estrategias e "quali
dade total", a service de lucros e quantidade, em novas "re-en
genharias". 

14 - A Ciencia nio se reduz a quantidades. As avaliaeoes 
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deum processo niopodem ser apenas uma fotografia de resultados 
quantitativose lucros,a formase regras'logicas, como sea realida
de fosse feitaapeoas de niuneros, valores quantitativos. formas 16gi
co-matematicase resultados economico-financeiros. Isto significa
riauma visio autoritaria e ~ticame:nte.condicionada, ideologi
cam.enteimposta a urn mundo de homens e mulheres que por essen
cia, e desigual. E nisto esta a sua riqueza. 

-ID

15 - As politicas de governo, de govemos que apenas pen
sam no "ter", sao fonnadas dentro deste paradigma nefasto para 
a sociedade. Nossos Governos Ilio mostram (e nio mostram 
porque nio sabem, e nio sabem porque nio lhes einteressante) 
indices de qualidade, reduzindo-se sua a~io a mimeros e valo
res, crescimentos percentuais e quilometros, metros e distinci
as, nada mais. 0 desenvolvimento do "ser" participative e poli
tico emarginalizado, 0 "saber mais" emanipulado, a comunica
~ e filtrada e truncada, impossibilitando apop~ a melhoria 
da qualidade da cidadania. 

Tais Governos, produtos de valores quantitativos e soma 
dos custos financeiros de grupos economicos, apresentam-se 
como provisionadores daverdade, definidores de politicas e so
lu~oes definitivas. Sua Iinguagem e fechada e dominadora, aves
sa a qualquer critica, antidialetica, anti-historica, Iinguagemque 
nio explica, apenas comunica decisoes, Duma"fala" propria dos 
regimes autoritarios. Decide sobre nossos destinos e nossas vi
das, numa linguagemmanipuladora, funcionalista e quantificante. 

Suas avaliaeoes sao meramente positivo-funcionais. Seus 
comportamentos, ufanistas e autoritarios, apresentando-se sem
pre entre musicas, fogos e discursos, iludindo a quantos aspiram 
a urn melhor padrao de vida e areali~io pessoal e cotetiva. 

16 - Entretanto, as aspiracoes humanas nio sao na sua es
senoia quantitativas e medidas em valores financeiros e econo
micos: estes sao meios para os verdadeirosobjetivos da socie
dade.expressos numa palavra do povo, a felicidade. 
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-IV

17 - Nossas Universidades e Escolas se prmdem iguahnmte 
a criterios fonnais e numericos,expressos em notas que avaliam 
alunos, comoseestes fossem "robots" semalma tornando este pro
cesso pelo menos suspeito. E por isto, sao obrigados a reproduzir0 

que os outros faJarn, a repetir 0 que escrevem outros, numa copia 
da sociedade quantitativa imposta ao ser humano. 

18 - Tudo isto epobreza. Em que evoluiu a Ciencia? Nio 
seria melhor, sob alguns aspectos, ou sob estes aspectos aqui 
analisados, falannos de uma involucao? 

19 - Ora, a totalidade epor natureza dialetica, e sua almae 
a antitese, de mUltiplos condicionamentos, feita de objetividades 
e subjetividades. A realidade natural edetenninada, dentro do 
rigido esquema de causa e efeito, independmtes da vontade hu
mana. A realidade social porem e condicionada, e sio os condi
cionamentos hist6ricos que fazem a vida concreta, no dia a dia 
do tempo. 

20 - 0 processo de participa~, construcao do "ser", e 0 

norte da histooa bumana;a ele estio subrnetidos nUmeros e quan
tidades, valores quantitativos e rigidos controles matematicos. 

A participacao ou valor qualitativo requer dialogo, e dialo
go euma fala de contraries. No falae dos prepotentes (e aqui se 
colocam Governos, Professores e todos os esquemas totalitlri
os de aval~ quantitativa) nao hi comunicacao, mas monolo
go. No dialogo, prevalece a contrariedade, na dicotomia de ato
res essencialmente dialeticos. 

-v

2I - KarlMarx, em "0 (Apital l 
), tentou dar ahist6ria 0 ca

liter necesserio-posaivista das leis fisico-naturais, quando se referia 
is "r~sde produ~ e troca", falando de r~s necess8rias 
e independentes da vontade do homem, subordinando a vida 
intelectualadet~ material. 

A Escola de Frankfurt, apresenta uma postura frente ao 
marxismo, rejeitado 0 determinismo hist6rico e excessivo. 

22 - 0 empirico ou 0 "ter" 010 pode ser 0 unico criterio de 
cientificidade ou de analises processuais. 
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23 - Como r~ao aos excessos da dedu~io especulativa, 
nascidanafilosofiagrega e presente no continente europeu durante 
seculos,a indu~ empiricaconsagrou a experieneia como criterio 
da cientificidade. Se aquela pecou pelo subjetivismo, nosso seculo 
se ve hoje sufocado pelo empirico, alimentador de uma pretensa 
cienciaobjetiva e evidente, pensando ter superado a propria filoso
fia. 0 utilitarismoeseu filho primogOOito, hoje, numa sociedade pu
ramente quantificantee materialista. 

24 - 0 tim da ciencia eproporcionar a felicidade humana, 
nos seus desafios, sentimentos, emocoes e desejos; nos seus va
lores e juizos, na sua consciencia e organizacao, nas suas caren
cias e necessidades, no seu desenvolvimento participativo-poli
tico. 

25 - Os indices de desenvolvimento nlio podem ser medi
dos somente pelo poder de compra, por lucros auferidos ou por 
renda «percapta". A participacao nesse processo e insubstituivel, 
eliminando-se 0 caudilhismo intelectual elou economico, a ser
vico do desenvolvimento. 

A qualidade ou a construcao do user" e urn indice necessa
rio nesta avaliacio, qualidade das pessoas, qualidade do sistema 
educacional, base da cidadania, necessitando-se construir 0 su
jeito historico, hoje "massa de manobra". 

26 - Os tratamentos assistenciais do Estado, distribuindo 
migalhas e aprisionando consciencias, as salas de aula que abri
gam os "sem mente", recebendo receitas e modelos autoritarios 
de interpretaeao, as avaliacoes de -desenvolvimento meramente 
quantitativas, refletidas em Balances economico-financeiros de 
empresas ou do Estado, tudo se gera no circulo vicioso de pro
jeto castrador e manipulador de consciencias, gerando "leis" (en
tre aspas) que representam apenas 0 consorcio de forcas politi
cas e economicas, na manuteneao de estruturas classicas de pri
vilegios. 

27 - Tudo gira em tOTOO do "ter" e, por isso, a qualificacao 
da pobreza associada ao "08.0 ter". 

28 - Somos pobres quando "nao sornos": e 0 "nao ser", 
gerando a 08.0 participacao e a propria pobreza material. 

A pobreza e antes de tudo politica, para posterionnente ser 
associada a"nio posse" de bens materiais 

Ser pobre e "nlio ser ". ser pobre politicamente: e0 '~nio 
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saber",ea rome de participa~o, e a nio cons~ioda "qualidade 
politica", e nio ser cidadio 

Num mundo de "pobres", de explorados e injusticados, 
marginalizados e sem voz, uns poucos supostamente "magicos", 
detentores de solucees, proprietaries da verdade, manipuladores 
de opiniio, se assemelham a aves de rapina de multidOesde cons
ciencias alienadas, famintas do "ser", nas mas esquecidas da 
vida .. 

Buscamos uma nova Ciencia, urn novo conhecimento que 
nasce livre de amarras quantificantes e lucrativas e que gera a 
cidadania do "ser", contra os horrores do "olio ter". 

Nossos pobres serio outros, e 0 "nio ter" nio sera mais 0 

criteriode pobreza. 
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