
Os Desequilibrios da Economia 

Brasileira e o Excedente 
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A partir de 1974, o Brasil entra em um processo de desacele- 

raqao economica e de crise politica. Depois de sete anos de forte 

crescimento os problemas subitamente ressurgem, avolumam-se, 
parecem tornar-se insoluveis. Mas, no piano economico, o pro- 

blema principal parece nao ser desacelera<;ao. Pelo contrario, 
seja em 1974 e 1975 seja em 1977, a desaceleraqao e provocada 

deliberadamente pelo Governo. Sen alcance e limitado. Em ne- 

nhum momento chega a se configurar um quadro de depressao 

economica, de desemprego aberto, de elevaqao do nivel de esto- 
ques, de clara retraqao dos investimentos e do consumo. Os pro- 

blemas, sistematicamente citados, que levam a Economia e a pro- 

pria sociedade a uma atmosfera de crise, sao sempre dois: o de- 

sequilibrio do balango de pagamentos e a inflagao. Sao dois de- 

sequilibrios graves, ja bastante analisados. 

O crescimento foi em parte financiado potr emprestimos ex- 

ternos. Exportaqoes e importagSes aumentaram fortemente, 

desde 1967. Mas, enquanto o aumento das exportaqoes torna- 

va-se intrinseco ao desenvolvimento do setor moderno, produtor 

de bens de consumo de luxo, que possui um alto coeficiente de 

importa^ao, situando-se, portanto, no proprio bojo do modelo 

modernizante de subdesenvolvimento industrializado, o aumen- 

(*) Agradeso a Viviane Ositerreicher pelas pesquisas realizadas para este 
trabalho e ao prof. GeraJido Gardenalli. 
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to das exportagoes continuava a depender fundamentalmente de 

nma serie de produtos agricolas extrativos, que nao eram parti- 

cularmente beneficiados pelos grandes investimentos moderni- 

zantes. Ja a inflaqao era muito mais uma conseqiiencia do que 

uma causa dos desequilibrios estruturais que tendiam a se apro- 
fundar na economia brasileira dos anos setenta. 

A esses dois desequilibrios torna-se hoje cada vez mais cla- 

ro que e preciso adicionar um terceiro: o desequilibrio orgamenta- 

rio do Estado aos niveis federal, estadual e municipal. Nao pre- 

tendemos, ao falar em desequilibrio, afirmar que o Estado esteja 

entrando necessariamente em deficit e perdendo o controle de suas 

finangas. Nao se trata disso. Simplesmente, os amplos recursos 

de que o Estado passou a dispor, a partir de 1967 com a reforma 

tributaria, esgotaram-se. Havia uma sobra. O Estado tinha en- 

tao a impressao de tudo poder realizar. Mas investimentos, nem 

sempre os mais prioritarios, foram sendo realizados. Construida 
uma estrada, uma escola, um quartel, era preciso agora mante- 

los. E a sobra ou a folga orqamentaria ia aos poucos desapare- 

cendo. Ate que nos ultimos um ou dois anos chegamos clara- 

mente e de novo ao regime de escassez de recursos para investi- 
mentos estatais. 

E este fenomeno se agrava a medida em que as empresas 

privadas, ja altamente endividadas, pressionam o Estado por 

subsidies dos mais variados tipos, entre os quais salienta-se a li- 

mitagao a 20% de corregao monetaria nos emprestimos, a longo 
prazo, para financiar investimentos. 

Estes tres desequilibrios — balanqos de pagamento, orqa 

gamento do Estado e infla^ao — possuem todos uma carac- 

teristica comum: estao relacioinados com o processo de re- 

diiQao relativa do excedente economico, que passa a ocorrer no 
Brasil, a partir de 1974. Este fenomeno pode ser, em parte, iden- 

tificado com o processo de reduqao relativa da taxa de concen- 
tra^ao de renda do pais. 

O padrao de acumulaqao capitalista ocorrido no Brasil, des- 

de meados dos anos cinqiienta, e caracterizado por altas taxas de 

crescimento, pela concentraQao do excedente economico trans- 

formado em lucros dos capitalistas e ordenados crescentes dos 

tecnoburocratas, pela enfase na produ^ao de bens de consumo de 

luxo e bens de capital para atender a demanda das classes domi- 
nantes, e pelo rapido aumento das exporta^oes, de forma a me- 

Ihor garantir a compatibiliza^ao de uma demanda agregada sus- 
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tentada com um forte processo de concentragao de renda e de 

exclusao dos trabalhadores dos beneficios do desenvolvimento. 

Esse modelo de subdesenvolvimento industrializado ja trazia 

em sen bojd os tres desequilibrios atuais — o recrudescimento 

da inflagao, o desequilibrio do balango de pagamentos e o esgota- 
mento da sobra de recursos do Estado. E naturalmente trazia 

tambem, dentro de si, o processo de desaceleraqao do crescimen- 

to do PIB, o qual, somando a uma elevagao dos salaries em 1975, 
decorrente do resultado das eleiqoes de novembro de 1974, vao 

produzir uma reduqao relativa do excedente. possivel entao 

estabelecer-se toda uma trama de variaveis atraves das quais po- 

demos perceber que todas elas estao interligadas, tendo em seu 

centro a reduqao relativa do excedente economico. E a propria 

crise politica, que eclode a partir de fins de 1974, esta tambem 

claramente relacionada, de maneira dialetica, com os problemas 
economicos dos quais ela e, inicialmente, causa (insatisfaqao dos 

trabalhadores com seus salaries, insatisfagao posterior da bur- 

guesia com a redu^ao dos seus lucros e oportunidades de acumu- 
lagao) mas, em seguida, tambem conseqiiencia. 

VARIAVEIS MACROECON6MICAS 

Para entendermos o fenomeno devemas fazer uso das varia- 

veis macroeconomicas que caracterizam o modelo de subdesen- 

volvimento industrializado(1) Assim, utilizaremos os conceitos 

de consumo necessario (Cb) ou consumo dos trabalhadores, con- 

sumo de luxo (Cv) ou consumo dos tecnoburocratas e capitalis- 

tas, e investimento igual a poupanqa (I). Nestes termos, a renda 

enquanto demanda agregada e difinda como: 

Y = Cb + Cy + I 

O excedente economico (E) e a parte da renda nacional (Y) 

que excede ao coinsumo necesisario (Cb) ou consumo dos traba- 

lhadores. Corresponde, portanto, ao consumo de bens de luxo e 
a acumulagao de capital. 

E 1= Y - Cb 

E = Cv + I 

(1) Vteja Luiz C. Bresser Pereira, Estado e Subdesenvolvimento Industriali- 
zado, Esboco de umia Economia Politica Periferica, Edit-ora Brasilien- 
se, 1977, Sao Paulo. 
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No Brasil, a medida que admitamos que os trabalhadores 

destinam todos os sens salarios ao consumo de bens de salario 

(Cb W) e que desprez,emos o consumo necessario dos tecno- 
burocratas e capitalistas, que gastam seus ordenados e lucros ape- 

nas em bens de luxo e bens de capital (Cv + I — O + R), o exce- 

dente sera igual a soma de ordenados e lucros. 

E = O + R 

Os capitalistas incluem desde a pequena burguesia dos pe- 

quenos comerciantes, agricultores, industriais e profissionais li- 

berais ate a alta burguesia. Os tecnoburocratas incluem todos os 

administradores e tecnicos de nivel medio e superior que traba- 

Iham em organizagoes burocraticas publicas ou privadas, civis 

ou militares. Sao os funcionarios nao-manuais que recebem um 

ordenado em fun^ao de sua posiqao na hierarquia burocratica e 
nao um salario em fungao de sua produ^ao e de seu custo de re- 

produqao, como acontece com os trabalhadores. 

A partir dessas variaveis podemos definir a taxa de concen- 

tragao de renda (d), correspondente aproximada da taxa de mais 

valia de Marx (m), como sendo o quociente do excedente (E) 

sobre a massa de salariois (W). 

E 
d =   

W 

Por outro lado, da mesma forma que a taxa de salarios e 

igual ao total dos salarios por trabalhador, podemos definir a ta- 

xa de excedente (e) como sendo o total do excedente (ordenados 
mais lucros) por tecnoburocratas e capitalistas. Em outras pala- 

vras, a taxa de salarios e o total de salariofs "per capita" e o indice 

de excedente e o total do excedente uper capita", considerados no 

denominador, no primeiro caso, apenas os trabalhadores e, no se- 

gundo caso, apenas os capitalistas e tecnoburocratas. 

O-l-R 
ie = 

Lo + R 
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A EVOLUQAO DA TAXAE DO INDICE DE EXCEDENTE 

Embora nao existam dados precisos dispomveis para distin- 

guir e medir essas variaveis, ja que no sistema estatistico nacio- 

nal nao sao feitas distingoes entre salaries e ordenados, podemos 

afirmar que, a partir da segunda metade dos anos cinqiienta ate 

1974, a taxa de concentragao de renda e a taxa de excedente vi- 

nham crescendo rapidamente. A renda total tambem crescia, 

ainda que passasse por uma crise entre 1962 e 1967, e concentra- 

va-se nas maos dos capitalistas e tecnoburoicratas, cujos lucros e 
ordenados, a partir de 1968, elevavam-se em ritmo de milagre. 

A partir de 1974, porem, com a crise do petroleo e o recru- 

descimento da inflagao, surgem nuvens no horizonte. O prottes- 

to dos trabalhadores expresso nas eleigoes de 1974 confirma as 

apreensoes das classes dominantes. A taxa de aumento da renda 

"per capita" comega a diminuir. Em 1975, a taxa de salarios, que 

vinha caindo sistematicamente, aumenta devido a intervengao' do 

Governo. Em conseqiiencia, paralisa-se o crescimento da taxa de 

concentragao de renda, e a taxa de excedente passa a crescer mais 
lentamente. Em outras palavras, verifica-se um process© de re- 

dugao relativa do excedente. 

A REDUQAO RELATIVA 

A redugao relativa do excedente pode ser demonstrada atra- 

ves de montagem de um quadro de numeros-indices (Quadro 1.). 

Neste quadro, as tres primeiras colunas sao constituidas de dados 

originaiis e as duas ultimas de dados derivados, A taxa de exce- 

dente apresentada na coluna 4 e uma boa aproximagao. Corres- 

ponde ao indice do PIB por habitante mais 100, menos o indice 
da taxa de salarios. Se o excedente e igual a renda menos os sa- 

larios, e se a taxa de excedente e o excedente por trabalhador, o 

indice de evolugao da taxa de excedente pode ser deduzido a par- 
tir daquela simples subtragao. O indice da taxa de concentragao, 

por sua vez, pode ser construido a partir da divisao do indice da 

coluna 4 pelo da coluna 2 multiplicado por 100. Se a taxa de 

concentragao de renda e igual ao excedente sobre o total de sa-' 
larios, a divisao do indice de excedente (excedente per capita), 
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grAfico 1 

Y 
N' 
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100 - 

A TAXA DE EXCEDENTE 
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pela taxa de salarios (total de salario por trabalhador) nos da, 

com uma adequada aproximagao, o mdice da taxa de concentra- 

qao da renda, que aparece na coluna 5. 

A escolha do ano de 1974 para mdice 100 justifica-se porque, 

e neste momento, que ocorre uma inflexagao nos indices. Ate 

entao a taxa de excedente vinha crescendo. No ano de 1975, de- 

vido a eleva^ao da taxa de salarios e a diminuigao doi crescimento 

do PIB, ambas as taxas caem fortemente. Em 1976, ha uma 

recuperaqao mas o ponto maximo alcangado em 1974 nao e 

alcangado pela taxa de excedente e, menos ainda, pela taxa de 

concentraqao de renda. A evoluqao da taxa de salarios ou sala- 

rio medio pode ser calculada a partir do indice de salarios mi- 
nimos porque, se fizermos a devida distinqao entre ordenados e 

salarios, a imensa maioria dos salarios no Brasil passa a girar em 

torno do salario minimo. As estimativas de um salario medio 

crescente no Brasil, enquanto decresce o salario minimo, sao 

sempre devidas ao erro de confundir e somar salarios com orde- 
nados. Estes, conforme podemos ver pela coluna 3, sao crescen- 
tes durante todo o periodo analisado. ao contrario do que acon- 

tece com OiS salarios. 

Os dados do Quadro 1. sao apresentados nos Graficos 1., 2. e 

3., com alteragao da base 100, para 1966. O primeiro e o mais im- 



118 

GRAFICO 2 
Indice da taxa de excedente 
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portante. A distancia entre a curva superior (PIB por habitan- 

te) e a inferior (salario por trabalhador) nao representa exata- 

mente o excedente por trabalhador, na medida em que se trata de 

dois indices, e nao de valores absolutos, que possuem uma mes- 

ma base 100, em 1966. A evoluqao das duas curvas, que vao se 

distanciando uma da outra, a medida que cresce o indice de pro- 

dutividade e cai o indice da taxa de salaries, nos da uma clara re- 

presenta^ao visual de como o excedente per capita crescia ate 
1974, ao mesmo tempo em que se concentrava a renda. Em 1974, 

o indice de crescimento do PIB por habitante sofre uma infle- 

xao e no ano seguinte a taxa de salarios cresce para estabilizar-se, 
ja com uma ligeira tendencia a queda, em 1976. Verifica-se as- 

sim a redu^ao relativa do excedente, tambem refletida no Grafico 
2., onde vemos a evolu^ao da taxa de excedente, e no Grafico^ 3., 

que reproduz a taxa de concentraQao de renda. O indice da taxa 

de excedente, que crescia aceleradamente ate 1974, cai brusca- 

mente em 1975 e em 1976 nao conseguiria ainda alcanqar o nivel 
anterior. O mesmo ocorre com a taxa de concentraqao' de renda. 

A redugao relativa do excedente ocorrida no Brasil a partir 

de 1974 pode ser assim definida pela redu^aoi na taxa de exceden- 
te, que corresponde aproximadamente ao volume de lucres e or- 

denados por tecnoburocratas e capitalistas, e pela conseqiiente 

reduqao na taxa de concentra^ao da renda. Teriamos uma redu- 
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GRAFICO 3 

tNDICE DA TAXA DE CONCENTRAQAO DA RENDA 
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gao relativa do excedente, mesmo que aquelas duas taxas nao 
caissem, mas simplesmente reduzissem o seu ritmo de cresci- 

mento. 

A redugao relativa do excedente implica obrigar capitalistas 

e tecnoburocratas a modificar suas expectativas sobre a apropria- 

qao futura do excedente. Implica faze-los esperar, em media, 

menores aumentos de ordenados (o que significa, para muitos 

administradores e tecnicas, que seus ordenados reais diminuirao) 

e tambem menores taxas de lucro medios, o que podera significar 

inclusive prejuizo para muitos capitalistas. 

Nesse momento, nao e de se esperar que os capitalistas e 
tecnoburo'cratas, em sua qualidade de classes dominantes, repre- 

sentando a sociedade civil, aceitem passivamente esta situaqao. 

Embora essas classes tenham manifestado sua "preocupa^ao" 

com a crescente concentragao da renda no pais, a qual passou por 

um amplo e profundo processo de critica pela esquerda, a partir 

do inicio dos anos setenta, quando sentem sua participaqao na 

renda ameaqada, reagem imediatamente, ainda que se trate de 

sua participa^ao potencial ou futura. A redu^ao relativa do exce- 

dente e uma amea<;a que provoca imediatamente reaqoes no pia- 
no economico e no politico. 
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Enquanto o Governo fala da necessidade de sacrificios, de 

aperto de cintos, os capitalistas procuram aumentar automatica- 

mente seus pregos atraves de praticas oligopolisticas e tentam, sob 
todas as formas, obter subsidies e outros beneficios do Estado, a 

medida que percebem que o Estado possui uma capacidade cres- 

cente de controlar e dividir administrativamente o execedente 
(ao inves de deixar que atuem as forqas do mercado). Os tecno- 

burocratas, por sua vez, tratam de aumentar sua pressao por rea- 

justes de ordenados. O resultado e o agravamento das pressoes 
inflacionarias, e a retomada com mais vigor por parte do Gover- 

no de medidas para reduzir o credito e conter a demanda. E as- 

sim, fecha-se o ciculo. O indice de excedente reduz-se, ainda 

mais, aprofundando a crise. 

EXCEDENTE DISPONiVEL TOTAL 

Se colocarmois agora o Estado e o setor externo formalmen- 

te no modelo, o quadro ganha maior compreensibilidade, A des- 
pesa do Estado pode ser dividida em consumo estatal (Co), que 

consideraremos fora do excedente, embora possa haver consumo 

de luxo por parte do Estado quando ele consome em nome das 
classes ricas, e acumulaqao de capital governamental (Ig). Por 

outro lado, a poiupanqa externa (Z), refletida no aumento do en- 
dividamento e nas variaqoes das reservas internacionais, tambem 

deve ser deslocada e incluida no modelo. Temos, entao, que a 

renda pode ser assim expreslsa. 

Y i= Cb + Co + Cv + I + IG + Z 

Podemos definir agora o execedente total (Et), 

EIt Cy + I -f- IG + Z 

A redugao relativa do excedente pode agora ser melhor es- 

clarecida. Nao e apenas a taxa de excedente e a de concentra<;ao 

da renda que se reduzem qu passam a crescer mais lentamente. 

Alem disso, na medida em que o endividamento externo atingiu 

indices extremamente elevados, nao e mais possivel continuar 

uma politica de transferencia de poupan^a externa para dentro do 
pais. Este fenomeno ainda podera ocorrer por algum tempo, de- 
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vido a pressao das circunstancias. O enorme deficit na balanqa 

de servigos, devido principalmente aos elevados juros a serem 

pagos, mantem o deficit na balan^a de transaqao corrente e por- 

tanto implica continuarmos a obter poupan^as externas. Mas 

agora esta poupan9a e obtida a contragoisto, conn graves preocupa- 

goes. E, no momento em que caminharmos para o equilibrio do 

balanqo de pagamentos, e para a diminuigao relativa do endivida- 

mento, atraves da oibten^ao de saldos na balanqa de transaqoes 

correntes, isto implicara transformar a poupanqa externa em 

um valor negative. No Quadro II., coluna 4, vemos como o indi- 

ce de transferencia de poupan^a externa crasce dramaticamente 
ate 1974, e principalmente nesse ano, para em seguida comeqar 

a cair. 

For outro lado a medida que a sobra de recursos do Estado 

obtida com a reforma tributaria esgota-se, a relaqao investimento 

governamental sobre consume governamental,   tende 

Cg 
a diminuir. Em outras palavras, o excedente disponivel para o 

Estado tambem se reduz. O esgotamento da sobra de recursos 

do Estado pode ser verificado atraves do abandono ou da poster- 

ga^ao de uma serie de grandes projetos estatais, como a Eer- 

rovia do Aqq, Carajas, o Aeroporto Internacional de Sao Paulo. 

Estas medidas nao sao frutos de uma politica fiscal antiinflacio- 

naria do Governo, mas refletem que, tambem para o Estado, a 

era da abundancia dos anos 1967-1973 acabou. Naquela epoca, 

os grandes recursos obtidos com a reforma tributaria mais as 

possibilidades ilimitadas de emprestimos no setor internacional, 

e atraves de titulos publicos, levaram a um clima de euforia, que 

se traduziu no II PND. As possibilidades do endividamento, en- 

tretanto, foram limitadas, e os recursos or^amentais foram sendo 

tornados pelas despesas de manutengao dos investimentos reali- 

zados. O Estado brasileiro voltava assim ao regime de escassez. 

Uma indica^ao indireta desse fato aparece no Quadro II., coluna 

3. O indice do hiato de recursos do Estado de Sao Paulo, defini- 

do pela diferenQa entre a despesa total, inclusive de investimen- 
tos, e a receita corrente, cresce ininterruptamente. Isto significa 

nao apenas um aumento do endividamento do Estado de Sao 

Paulo, mas tambem o esgotamento de seus recursos. Uma pes- 

quisa mais completa provavelmente revelaria resultados seme- 

Ihantes para o resto do Brasil. 

O problema do excedente disponivel total, portanto, e pro- 

vavelmente mais grave do que o excedente privado, nao conside- 
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rados o Estado e a poupan^a externa, Quando introduzimos 

essas duas variaveis, verificamos que ha uma estagna^ao mo- 

mentanea e talvez mesmo uma diminuiqao do excedente disponi- 

vel total, a medida que os recursos livres do Estado se reduzi- 

ram fortemente, e alem disso devemos pensar em pagar nossas 

dividas e juros internacionais. 

A TRAMA DE VARIAVEIS 

Examinado o problema em termos de redugao relativa de 

excedente, os tres desequilibrios que hoje caracterizam a econo- 
mia brasileira — balango de pagamentos, orqamento do Estado 

e inflaqao — revelam estar intimamente relacionados entre si 

e com a desaceleraqao economica e a estabiliza^ao da taxa de sa- 
laries. A desaceleraQao da Economia, ou seja, a diminuiqao da 

taxa de aumento da produtividade que se verifica a partir de 

1974 e, ao mesmo tempo, causa e conseqiiencia do desequilibrio 

do balanqo de pagamentos e do esgotamento da sobra o^amen- 

taria estatal. A desaceleragao mais a estabiliza(;ao dos salarios 
implicam a reduqao na taxa de excedente e da taxa de concentra- 

gao de renda. Adicione-se a isto o desequilibrio externo e o or^a- 
mentario e temos a redu^ao relativa do excedente total dispo- 

nivel. 

A inflaqao, nessa trama de relacionamento dialetico entre 

variaveis economicas, surge tambem como conseqiiencia e como 

causa. Como conseqiiencia, a medida que a reduqao relativa do 

indice de excedente leva as empresas e individuos a procurar au- 
mentar administrativamente seus preqos e ordenados. Como cau- 

sa, a medida que, diante da inflaqao, o Governo toma medidas de 

contenqao da demanda agregada, aprofundando os problemas. 

Durante os anos cinqiienta a industrializaqao brasileira foi 

financiada principalmente atraves de transferencia de excedente 

do setor exportador para o industrial. Nos anos sessenta e ate 
1974 a industrializa^ao foi financiada pela redugao real dos sala- 

ries dos trabalhadores e por poupangas externas. A partir desse 

ano, nao so houve uma forte deterioriza^ao das relaqoes de troca, 

ou seja, uma transferencia relativa de excedente para o exterior, 

devido a eleva^ao dos pre^os do petroleo, mas tambem nao foi 
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mais possivel ao sistema capitalista encontrar internamente um 

grupo ou setor de quem extrair o excedente relativo. Em conse- 

quencia, o sistema economico perdeu o mecanismo de amorteci- 

mento dos sens desequilibrios. 

De repente voltamos ao regime de escassez. O Estado, que 
ha pouco fazia grandes pianos, cormo o II Piano Nacional de 

Desenvolvimento, recua. Abandona projetos em meio. Reesca- 

lona investimentos. O Pais como um todo enfrenta com preo- 

cupaqao o problema do endividamento externo, que ha dois ou 

tres anos atras era visto com despreocupaqao pelas autoridades 

governamentais. A infla^ao, apesar de todas as medidas de orien- 

ta9aa do Governo, mantem-se num nivel elevado. Reduz-se o 

excedente relativo e e precise que alguem assuma os prejuizos, 

reduza sua participa^ao na renda, mais, nem o setor externo dos 
anos cinqiienta nem os trabalhadores dos anos sessenta estao a 

disposigao. Nao havendo ninguem disposto a pagar, mas muitos 

sentindo-se ameaqados, aos desequilibrios ecomomicos soma-se a 

crise politica. 

No inicio de 1977 tem-se a impressao que o Governo esco- 

Iheu as camadas medias para assumir o prejuizo. A limitaqao do 

aumento do funcionalismo publico a 30%, quando a inflaqao fo- 

ra de 46%, e uma indicaqao. A cria^ao do emprestimo restitui- 
vel sobre a gasolina, que cineraria principalmente essas camadas 

medias, e outro sinal. Mas, logo em seguida, o Governo e obri- 

gado a recuar em rela^ao a ultima medida. E o impasse continua. 

O Governo, entretanto, faz uma nova tentativa quando de- 

cide limitar a 25% os aumentos de preqos das empresas publicas. 

Caberia assim ao proprio Estado pagar a conta da inflaqao. Mas 

e claro que uma medida de&sa natureza, embora possa aliviar a 

curto prazo a pressao inflaciotnaria, alongara a longo prazo o pro- 

blema, a medida que leve estas empresas ao deficit e/ou a redu- 

9ao de seus investimentos. Voltamos curiosamente a uma medida 

de tipico teor populista, que reflete bem a crise politica que a 

redu^ao relativa do excedente provavelmente desencadeou. Em 

um regime autoritario, cuja legitimidade esta baseada no cres- 

cimento acelerado de lucros e ordenados, um fenomeno como es- 

se tern conseqiiencias politicas imediatas. Mas em seguida tam- 
bem a crise politica passa a se refletir sobre a area economica. A 

trama de variaveis economicas somam-se as condicionantes 
politicas. 
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